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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES

PLANO DE ENSINO
Disciplina: Algoritmos e Estruturas de Dados I Período: 1º Currículo: 2010
Docente Responsável: Sérgio de Oliveira Unidade Acadêmica: DTECH
Pré-requisito: Correquisito:
C.H. Total: 72h C.H. Prática: 36h C.H. Teórica: 36h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º

EMENTA
Posição e contribuições da Computação no desenvolvimento científico e tecnológico, com ênfase nas
Engenharias. Breve histórico do desenvolvimento de computadores e linguagens de computação. Sistema de
numeração, algoritmo, conceitos básicos de linguagens de programação, comandos de controle, estruturas
homogêneas, funções e estruturas heterogêneas.

OBJETIVOS
Apresentar noções fundamentais sobre organização e uso de um computador digital. Apresentar a computação e
a aplicações para a Engenharia. Desenvolver a lógica e o algoritmo. Estudar noções fundamentais sobre
conceitos e usos de linguagens de programação. Tornar o aluno habilitado para resolução de problemas em
forma de algoritmo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Linguagens de programação

1.1. Estrutura de linguagem de programação
1.2. Fases de desenvolvimento

2. Algoritmo
2.1. Conceito
2.2. Aplicabilidade
2.3. Propriedades

3. Uma visão Geral de Linguagem de Programação
3.1. Características de linguagens de programação

4. Expressões
4.1. Tipos Básicos
4.2. Variáveis
4.3. Operadores
4.4. Expressões

5. Comandos de Controle do Programa
5.1. Comando de Seleção (if-else, ?, switch)
5.2. Comandos de Iteração (while, do-while, for)

6. Sistema de Numeração
6.1. Base Decimal
6.2. Base Binária
6.3. Base Hexadecimal
6.4. Conversão de bases

7. Vetores, Matrizes e Strings
7.1. Declaração e Definição
7.2. Utilização de vetores para coletar itens de dados

8. Funções
8.1. Regras de Escopo
8.2. Tipos de Parâmetros de Funções
8.3. Protótipo de Funções
8.4. Recursividade.
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METODOLOGIA DE ENSINO
A disciplina é executa metade na sala de aula, teórica e expositiva, e metade no laboratório para as atividades
práticas. As atividades práticas serão desenvolvidas no ambiente MIT App Inventor, que necessita de um
computador pessoal com acesso à Internet. Recomendado que o aluno possua também um smartphone Android
ou IOS.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
As seguintes atividades serão avaliadas nesta disciplina:
- 16 atividades práticas correspondem a 50% da avaliação da disciplina, distribuídas uniformemente, ou seja,
3,57% por atividade;
- duas avaliações na 9ª e na 17ª semana, correspondem a 20% da avaliação, cada prova, com uma avaliação
substitutiva na última semana;

- um seminário, em dupla, em tema a ser escolhido pelos alunos, corresponderá a 10% da avaliação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. MIZRAHI, V. V. Treinamento em Linguagem C++ - Módulo 1. 2a ed. São Paulo: Makron Books, 2006.

2. SCHILDT, H. C Completo e Total. 3ª Ed. São Paulo: Makron Books, 1997.

3. GUIMARÃES, A. M.; LAGES, N. A. C. L. Algoritmos e Estrutura de Dados. Rio de Janeiro: LTC, 1994.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. SOUZA, M. et al. Algoritmos e Lógica de Programação, São Paulo: Thomson Pioneira, 2005.

2. FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPACHER, H. F. Lógica de Programação. São Paulo: Makron Books, 2000.

3. EVARISTO, J. Aprendendo a programar: Programando em Linguagem C. Rio de Janeiro: Book Express, 2001.

4. KERNIGHAN, B. W. RITCHE, D. M. C a linguagem de programação padrão ANSI. 16ª ed. Rio de Janeiro: Editora

Campus, 2003.

5. LOPES,A.; GARCIA,G. Introdução à programação: 500 algoritmos resolvidos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.

Docente Responsável

Aprovado pelo Colegiado em / /

Prof. Moacir de Souza Júnior
Coordenador do Curso de Engenharia de
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Algoritmos e Estruturas de Dados II Período: 5 Currículo: 2010
Docente Responsável: Fernando Augusto Teixeira Unidade Acadêmica: DTECH
Pré-requisito: Algoritmos e Estruturas de Dados I Co-requisito:
C.H. Total: 72h C.H. Prática: 18h C.H. Teórica: 54h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre:2o

EMENTA
O que significa “Algoritmos e Estruturas de Dados II”? A posição e as contribuições da Computação no

desenvolvimento científico e tecnológico, com ênfase nas Engenharias. Estruturas Básicas de Dados (lista, pilha,

fila e árvores binárias). Introdução às técnicas de análise de complexidade de algoritmos. Métodos de ordenação

interna. Métodos de pesquisa em memória primária.

OBJETIVOS
Ao final do curso, os alunos deverão ter desenvolvido senso crítico com relação às soluções algorítmicas

apresentadas e dominarão os principais algoritmos de pesquisa e de ordenação em memória principal.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1 Ponteiros
1.1 Declaração

1.2  Inicialização

1.3  Alocação e desalocação

2 Arquivo
2.1 Leitura e gravação

2.2 Modos de abertura de arquivo

3 Estruturas de dados
3.1 Listas Lineares

3.2 Pilhas

3.3 Filas

4 Tempo de execução de programas
4.1 Definições

4.2 Complexidade de tempo x complexidade de espaço

5 Algoritmos de ordenação
5.1 Seleção

5.2 Inserção



5.3 Quicksort

5.4 Comparação entre os Métodos

6 Pesquisa em memória primária
6.1 Pesquisa Seqüencial

6.2 Pesquisa Binária

6.3 Árvore Binária

6.4 Árvore Binária de Busca

METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas expositivas e práticas com exercícios em sala de aula, laboratório e atividades extraclasse.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
02 Provas de 20 pontos totalizando 40pts

10 Exercícios Práticos totalizando 50 pontos

01 Trabalho Prático final totalizando 10 pontos

01 Prova substitutiva de 20 pontos

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1) ZIVIANI, N., Projeto de Algoritmos com Implementações em Java e C++, Thomson Pioneira, 2006.

2) FEOFILOFF, P., Algoritimos em Linguagem C, Campus, 2009

3) CORMEN, Thomas. H., LEISERSON, C. E., RIVEST, R. L., STEIN, C., Introduction to Algorithms,

McGraw-Hill e The MIT Press, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1) TOSCANI, L. V.; Veloso, P. A. S. Complexidade de algoritmos: análise, projeto e métodos. Porto Alegre : Sagra

Luzzatto, 2001.

2) FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPACHER, H. F. Lógica de Programação. São Paulo, Makron Books, 2000.

3) ORTH, A. I. Algoritmos e Programação. Porto Alegre: AIO, 2001. 175 p.

4) DEITEL, P. J. C++ Como Programar. Deitel. Bookman, 2001.

5) DROZDEK, A. Estrutura de dados e Algoritmos em C++. 2005

Fernando Augusto Teixeira

Docente Responsável

Aprovado pelo Colegiado em      /     /

Prof. Moacir de Souza Júnior
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Análise de sinais e sistemas Período: 5o Currículo: 2010
Docente Responsável: Gustavo Fernandes Rodrigues Unidade Acadêmica: DETEM
Pré-requisito: Cálculo Diferencial e Integral III Co-requisito:
C.H. Total: 72h C.H. Prática: 18h C.H. Teórica: 54h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º

EMENTA
Fundamentos de sinais e sistemas. Sistemas lineares e invariantes no tempo. A série de Fourier de tempo
contínuo e discreto. Transformada de Fourier de sinais de tempo contínuo e discreto. Caracterização de sinais e
sistemas nos domínios do tempo e da freqüência. Amostragem e reconstrução de sinais. Transformada de
Laplace. Aplicações. Simulações computacionais.

OBJETIVOS
Esta disciplina tem como objetivo ensinar os conceitos de sinais e sistemas lineares que podem ser empregados
em um grande número de disciplinas e aplicações. O conhecimento de sinais e sistemas no domínio do tempo e
das transformadas é complementar, fornecendo diferentes ferramentas e perspectivas de análise. Os conteúdos
serão expostos considerando sinais contínuos e discretos no tempo e, em cada tópico, serão abordados
exemplos e aplicações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1- Introdução aos sinais e sistemas

1.1 Sinais de tempo contínuo e tempo discreto

1.2 Transformações da variável independente

1.3 Sinais senoidais e exponenciais

1.4 Funções impulso unitário e degrau unitário

1.5 Sistemas de tempo contínuo e tempo discreto

1.6 Propriedades básicas de sistemas

2- Sistemas lineares invariantes no tempo

2.1 Sistemas LTI de tempo discreto: a soma de convolução

2.2 Sistemas LTI de tempo contínuo: a integral de convolução

2.3 Propriedades dos sistemas lineares invariantes no tempo

3- A série de Fourier de tempo contínuo e discreto

3.1 Resposta dos sistemas LTI às exponenciais complexas

3.2 Representação de sinais periódicos de tempo contínuo em série de Fourier

3.3 Convergência da série de Fourier

3.4 Propriedades da série de Fourier de tempo contínuo

3.5 Representação de sinais periódicos de tempo discreto em série de Fourier

3.6 Filtragem

4- Transformada de Fourier de tempo contínuo e discreto

4.1 Transformada de Fourier de tempo contínuo

4.2 Transformada de Fourier de tempo discreto

4.2 Transformada de Fourier para sinais periódicos (contínuo e discreto)

4.3 Propriedades da TF de tempo contínuo e discreto

4.5 Propriedade da convolução

4.6 Propriedade da multiplicação
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4.7 Dualidade

5- Caracterização de sinais e sistemas nos domínios do tempo e da freqüência

5.1 A representação magnitude-fase da transformada de Fourier

5.2 A representação magnitude-fase da resposta em freqüência dos sistemas LTI

6- Amostragem e reconstrução de sinais

6.1 Teorema da amostragem

6.2 Reconstrução do sinal a partir de suas amostras

6.3 Efeito da subamostragem

7- Transformada de Laplace

7.1 Região de convergência

7.2 Transformada inversa

7.3 Propriedades

7.4 A transformada de Laplace unilateral

8- Avaliações
METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas, aulas de simulações computacionais, exercícios e trabalhos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Distribuição de pontos:

- Primeira Avaliação (Av1) no valor de 40 pontos;

- Segunda Avaliação (Av2) no valor de 40 pontos;

- Trabalhos (TPs) no valor de 20 pontos.

A nota será a soma das três avaliações descritas acima, conforme fórmula a seguir:

N = (Av1+Av2+TPs)/10.

Para aprovação o aluno deverá possuir média superior ou igual a 6,0 (N >= 6,0).

O aluno tem direito a 01 avaliação substitutiva que substituirá a nota da primeira avaliação (Av1) ou da segunda

avaliação (Av2).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1) OPPENHEIM, A. V., WILLSKY, A. S., Signals and Systems, Prentice-Hall, 2a edição, 1997
2) LATHI, B.P. Sinais e Sistemas Lineares, Artmed-Bookman, , 2010.
3) HAYKIN, S., VAN VEEN, B., Signals and Systems, John Wiley & Sons, 2a edição, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1) GABEL, R. A., ROBERTS, R. A., Signals and Linear Systems, John Wiley & Sons, 1987.
2) SUNDARARAJAN. A Practical Approach To Signals And Systems. John Wiley & Sons. 1a edição. 2009
3) PARR, J. M.; RISKIN, E. A.; PHILLIPS, C. L., Signals, Systems, and Transforms. Prentice Hall. 3a edição. 2002.
4) ROBERTS, J.M. . Fundamentos em Sinais e Sistemas, McGraw Hill-Artmed. 1 edição. 2009
5) GIROD , Bernd. Sinais e Sistemas. LTC. 1a edição. 2003.

Docente Responsável
Prof. Gustavo Fernandes Rodrigues

Aprovado pelo Colegiado em / /

Prof. Moacir de Souza Júnior
Coordenador do Curso de Engenharia de

Telecomunicações
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Antenas (ENT216) Período: 80 Currículo: 2010
Docente Responsável: Cláudio Garcia Batista Unidade Acadêmica:  DETEM
Pré-requisito: Eletromagnetismo (ENT204) Co-requisito: nenhum
C.H. Total: 72 h C.H. Prática: 36 h C.H. Teórica: 36 h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º

EMENTA
Tópicos de eletromagnetismo aplicados ao irradiador básico; características básicas e propriedades das antenas;
antenas lineares e suas aplicações; técnicas de casamento e balanceamento; conjuntos de antenas lineares e suas
aplicações, antenas de abertura e suas aplicações, laboratório.

OBJETIVOS
 Ao final o aluno será capaz de analisar e desenvolver as estruturas apropriadas para a irradiação de ondas em
meios ilimitados; compreender comportamento dos campos elétrico e magnético nos radioenlaces troposféricos
e  ionosféricos;  compreender  comportamento  dos  campos  elétrico  e  magnético  em  propagação  próximo  à
superfície da Terra,  com ênfase na reflexão, difração, e refração(transmissão) e despolarização dos mesmos;
dimensionar radioenlaces terrestres fixos e móveis (celulares) e dimensionar radioenlaces espaciais (via satélite).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.  Introdução.

1.1. Definição e funções básicas de antenas. Princípio de irradiação.
1.2. Tipos de antenas e aplicações em telecomunicações. 

2. Eletromagnetismo e radiação.
2.1. Equações de Maxwell, potenciais vetores e princípio da equivalência.
2.2. Integrais de radiação e aproximação para campo distantes. Aplicação em antenas.

3. Características básicas de antenas.
3.1. Vetor de Poynting, densidade de potência radiada, Diretividade e Diagramas de radiação.
3.2. Impedância de entrada, Eficiência, Ganho e Faixa de operação.
3.3. Polarização e Área efetiva. Fórmula de Friis e Fator de perda por polarização.

4. Antenas Lineares e suas aplicações.
4.1. Introdução. Dipolo infinitesimal. Dipolo finito e Dipolo curto. Aplicações.
4.2. Dipolo dobrado. Aplicações.
4.3. Antena Loop circular. Aplicações.
4.4. Antenas lineares sobre planos condutores. Aplicações.

5. Conjuntos de antenas.
5.1. Introdução e teoria de conjuntos. Análise de dois elementos.
5.2. Conjunto linear de N elementos. Conjunto linear tipo Broadside e End-Fire. Aplicações.
5.3. Conjunto planar de MxN elementos. Aplicações.

6.  Acoplamento  mútuo:  impedância  mútua.  Introdução,  circuito  equivalente  e  análise  para  dois  dipolos.
Aplicações.
7. Exemplos de antenas banda larga e antenas para aplicação ponto a ponto.

7.1. Antena Yagi-Uda. Aplicações.
7.2. Antena Log-Periódica. Aplicações.
7.3. Antena Bicônica. Aplicações.
7.4. Antena Helicoidal. Aplicações.

8. Antenas de Abertura.
8.1. Introdução e Princípio da Equivalência para aberturas.
8.2. Abertura retangular e abertura circular.
8.3.  Antenas  corneta:  Introdução,  Corneta  setorial  plano-E,  Corneta  setorial  plano-H,  Corneta  Piramidal.

Corneta Circular, Corneta Corrugada. Aplicações.
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8.4. Antenas refletoras: Introdução, tipos de antenas refletoras, definições de polarização.
8.5.  Antenas  refletores  parabólicas:  configurações,  análise  e  questões  de  projeto.  Otimização  de  antenas
refletoras com alimentador tipo corneta. Aplicações.

METODOLOGIA DE ENSINO
- Aulas expositivas em sala de aula utilizando o quadro.
- Aulas expositivas em sala de aula utilizando recursos multimídia (projetor, computador, etc).
- Resolução de exemplos e exercícios em sala de aula regularmente durante todo o curso.
- Práticas em laboratório: utilização de equipamentos relacionados a antenas.
- Práticas em laboratório: simulação computacional de problemas práticos.
- Exercícios práticos postados no Portal Didático a serem definidos ao longo do semestre.
- O Portal Didático será utilizado para postagens de Notas de Aulas, Exercícios, Práticas de laboratório e
Trabalho Final pelo professor.  Além disso, o aluno deve entregar os relatórios das práticas e trabalho
final pelo Portal Didático.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Primeira prova (presencial, individual e teórica) = 36 pontos

Segunda prova (presencial, individual e teórica) = 36 pontos

Práticas em laboratório (aula presencial e entrega de relatório via Portal Didático (dupla)) = 12 pontos

Trabalho final (não-presencial e entregue através do Portal Didático. (dupla)) = 16 pontos

No final do semestre, será aplicada uma Prova Substitutiva no valor de 36 pontos para substituir a
pontuação da prova de menor nota. A prova Substitutiva será presencial, individual e teórica, e seu
conteúdo irá englobar todos os assuntos do semestre.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
 1) BALANIS, Constantine A. Antenna theory: analysis and design, 2nd ed., John Willey & Sons, Inc.,
New York, 1997.
2) LYTEL, Allan. ABC das Antenas. 3. ed. Rio de Janeiro: Antena edições técnicas, 1981. 115 p.
3) KRAUS, John Daniel. Antenas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1983. 516 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
 1) ESTEVES, Luiz C. Antenas: teoria básica e aplicações. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1980.
2) RIOS, Luiz Gonzaga; PERRI, Eduardo Barbosa. Engenharia de Antenas, 2a. ed., Editora Edgard
Blücher Ltda., São Paulo, 2002.

3) THIELE, Gary A.; STUTZMAN, Warren L. Antenna theory: analysis and design. John Willey &Sons

Prof. Cláudio Garcia Batista

Aprovado pelo Colegiado em        /        /

Moacir de Souza Junior
Coordenador do Curso de Engenharia de

Telecomunicações
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES 

 
PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Cálculo Diferencial e Integral III Período: 3º Currículo: 2010 

Docente Responsável: José Eloy Ottoni Unidade Acadêmica: DEFIM 

Pré-requisito: Pré-requisito: - Cálculo Diferencial e 
Integral II 

Co-requisito: Não há 

C.H. Total: 72h C.H. Prática: 0h C.H. Teórica:72h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º 

EMENTA 

Campos Vetoriais. Parametrização de Curvas. Integrais Múltiplas. Mudança de Variáveis em Integrais 
Múltiplas. Integrais de Linha. Teorema de Green. Integrais de Superfície. Teorema de Stokes. Teorema de 
Gauss (teorema da divergência). Aplicações. 

OBJETIVOS 

Propiciar o aprendizado dos conceitos de campos vetoriais, integrais duplas e triplas, integrais de linha e 
integrais de superfície. Desenvolver a habilidade de implementação desses conceitos em problemas nos 
quais eles se constituem os modelos mais adequados. Desenvolver a linguagem matemática como forma 
universal de expressão da Ciência. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADES DE ENSINO: 
 
Unidade 1 – Funções Vetoriais 
1.1 Definição e cálculo; 
1.2 Parametrização de Curvas; 
1.3 Mudança de parâmetro; 
1.4 Comprimento de arco; 
1.5 Vetores tangente unitário e normal principal. 
 
Unidade 2 – Integrais Múltiplas 
2.1 Interpretação geométrica da integral dupla; 
2.2 Integral dupla sobre um retângulo; 
2.3 Integral dupla sobre regiões mais gerais; 
2.4 Integrais duplas em coordenadas polares; 
2.5 Centro de massa e momento de inércia; 
2.6 Integrais Triplas; 
2.7 Integrais Triplas em coordenadas cilíndricas e esféricas; 
2.8 Mudança de variáveis em integrais múltiplas (Jacobianos). 
 
Unidade 3 – Integrais de Linha 
3.1 Integral de linha de função escalar; 
3.2 Integral de linha de função vetorial; 
3.3 Teorema de Green; 
3.4 Campos Conservativos no Plano; 
3.5 Aplicações de Integrais de Linha. 
 



Pág. 2 de 2 

Unidade 4 – Integrais de Superfície 
4.1 Representação paramétrica de uma superfície; 
4.2 Integral de superfície de função escalar; 
4.3 Integral de superfície de função vetorial; 
4.4 Teorema de Stokes; 
4.5 Teorema de Gauss; 
4.6 Aplicações de Integrais de Superfícies. 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas Expositivas e Presenciais. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão aplicadas 3 (três) provas presenciais e individuais (P1, P2 e P3) com o valor de 10 (dez) pontos cada. 
A nota final do aluno será a média aritmética simples entre as notas obtidas em P1, P2 e P3. Ao final do 
curso, o aluno que assim desejar, pode se submeter a uma avaliação substitutiva no valor de 10,0 (dez) 
pontos, que versará sobre todo o conteúdo da unidade curricular. A nota final do aluno será a média 
aritmética das três maiores notas dentre as quatro avaliações. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. STEWART, J. Cálculo. Volume 2. 6a ed. Editora Cengage Learning. 2009.  
2. ANTON, H.; BIVENS, I.; DAVIS, S. Cálculo. Volume 2. 8a ed. Editora Bookman. 2007.  
3. THOMAS, G. B.; FINNEY, R.; WEIR, M. D.; GIORDANO, F. R. Cálculo de George B. Thomas. Volume 2. 10a 
ed. Editora Prentice-Hall. 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. PINTO, D. MORGADO, M. C. F. Cálculo Diferencial e Integral de Funções de Várias Variáveis. 3.a ed. 
Editora UFRJ. 2005.  
2. ANTON, H.. Cálculo: um novo horizonte. Volume 2. 6.a ed. Editora Bookman. 2000. 
3. LEITHOLD, L. Cálculo com Geometria Analítica. Volume 1. 3a ed. Editora Harbra. 1994.  
4. FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo B. 6a ed. Editora Pearson. 2007.  
5. SWOKOWSKI, E. W. Cálculo com Geometria Analítica. Volume 2. 2a ed. Editora Makron Books. 1994. 
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 
TELECOMUNICAÇÕES 

 
PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Cálculo Diferencial e Integral I Período:  1º.  Currículo: 2010 

Docente Responsável: Alexandre Celestino Leite Almeida Unidade Acadêmica: DEFIM 

Pré-requisito: Não há Co-requisito: Não há 

C.H. Total: 72h C.H. Prática: 0h C.H. Teórica: 72h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º 

EMENTA 

Números Reais e Funções Reais de uma Variável Real. Limites. Continuidade. Derivadas e aplicações. 
Antiderivadas. Integral Definida. Teorema Fundamental do Cálculo. 

OBJETIVOS 

Propiciar o aprendizado dos conceitos de limite, derivada e integral de funções de uma variável real. 
Propiciar a compreensão e o domínio dos conceitos e das técnicas de Cálculo Diferencial e Integral. 
Desenvolver a habilidade de implementação desses conceitos e técnicas em problemas nos quais eles 
se constituem os modelos mais adequados. Desenvolver a linguagem matemática como forma universal 
de expressar a Ciência. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
UNIDADES DE ENSINO: 
 
Unidade 1 – Funções de 01 variável real 
1.1 Números Reais; 
1.2 Definição de função; 
1.3 Funções elementares; 
1.4 Aplicações de funções nas Engenharias. 
 
Unidade 2 – Limites e Continuidade 
2.1 Limite de uma função; 
2.2 Cálculo de Limites; 
2.3 Propriedades dos limites; 
2.4 Assíntotas; 
2.5 Funções Contínuas. 
 
Unidade 3 – Cálculo Diferencial 
3.1 Reta tangente; 
3.2 Taxas de Variação; 
3.3 Definição e Interpretação de Derivada; 
3.4 Função Derivada; 
3.5 Cálculo de Derivadas; 
3.6 Derivadas superiores; 
3.7 Derivação implícita; 
3.8 Aplicações de Derivadas: 
3.8.1 Taxas Relacionadas; 
3.8.2 Otimização; 
3.8.3 Gráficos. 
 
Unidade 4 – Introdução ao Cálculo Integral 
4.1 Antiderivadas; 
4.2 Integral Definida: o problema das áreas; 
4.3 Propriedades da Integral Definida; 
4.4 Teorema Fundamental do Cálculo. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas presenciais contendo exposição de conteúdo, resolução de exercícios e auxílio às dúvidas dos 
alunos. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão aplicadas 4 (quatro) provas presenciais e individuais (P1, P2, P3 e  P4) com o valor de 10 (dez) 
pontos cada. A nota final (NF) do aluno será a média aritmética simples entre as notas obtidas em P1, 
P2, P3 e P4. Ao final do curso, o aluno poderá se submeter a uma prova substitutiva no valor de 10 (dez) 
pontos, que versará sobre todo o conteúdo da disciplina. A nota obtida na prova substitutiva, caso seja 
maior, substituirá a menor nota do aluno entre as notas obtidas em P1, P2, P3 e P4. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. STEWART, James. Cálculo. Volume 1. 6a Edição, Editora Cengage Learning, 2009.  

2. ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. Cálculo. Volume 1. 8a Edição, Editora Bookman, 2007.  

3. THOMAS, George B.; FINNEY, R.; WEIR, Maurice D.; GIORDANO, Frank R. Cálculo de George B. 
Thomas. Volume 1. 10a Edição, Editora Prentice-Hall, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. SIMMONS, George F. Cálculo com Geometria Analítica. Volume 1. Editora Makron Books, 1987.  

2. ANTON, Howard. Cálculo: um novo horizonte. Volume 1. 6a Edição, Editora Bookman, 2000.  

3. LEITHOLD, Louis. Cálculo com Geometria Analítica. Volume 1. 3a Edição, Editora Harbra, 1994.  

4. FLEMMING, Diva M; GONÇALVES, Miriam B. Cálculo A (Funções, Limites, Derivação e Integração). 6 a 

Edição, Editora Prentice-Hall, 2007.  

5. SWOKOWSKI, Earl W. Cálculo com Geometria Analítica. Volume 1. 2a Edição, Editora Makron 

Books, 1994. 

 

 

 

Docente Responsável 

Aprovado pelo Colegiado em        /        / 
 
 
 

Prof. Moacir de Souza Júnior 
Coordenador do Curso de Engenharia de 
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Cálculo Diferencial e Integral II Período:  2º Currículo: 2010
Docente Responsável: Marcelo Oliveira Veloso Unidade Acadêmica:  Defim
Pré-requisito: Cálculo Diferencial e Integral I Co-requisito: Não há.
C.H. Total: 72h C.H. Prática: 00h C.H. Teórica: 72h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º

EMENTA
Técnicas de Integração. Aplicações de Integral. Funções Reais de Várias Variáveis Reais: derivada parcial, regra da
cadeia, planos tangentes, derivadas direcionais e gradiente, extremos relativos e absolutos, multiplicadores de
Lagrange, aplicações. Teoria de Séries: definição, exemplos, testes de convergência, séries de potência, séries de
Taylor. 

OBJETIVOS
Propiciar  o  aprendizado  das  técnicas  do  Cálculo  Integral  de  funções  de  uma  variável  real.  Propiciar  a
compreensão e o domínio dos conceitos e das técnicas de Cálculo Diferencial em várias variáveis reais. Propiciar o
aprendizado da Teria de Séries.  Desenvolver a habilidade de implementação desses conceitos e técnicas em
problemas nos quais eles se constituem os modelos mais adequados. Desenvolver a linguagem matemática como
forma universal de expressão da Ciência. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade 1 – Cálculo Integral 
1.1 Técnicas de Integração:
1.1.1 Integração por substituição;
1.1.2 Integração por partes;
1.1.3 Integrais Trigonométricas;
1.1.4 Substituições Trigonométricas;
1.1.5 Integração por frações parciais.
1.2 Integrais Impróprias.
1.3 Aplicações de Integrais:
1.3.1 Área entre duas curvas;
1.3.2 Cálculo de Volumes;
1.3.3 Comprimento de Arco;
1.3.4 Área de uma superfície de revolução.

Unidade 2 – Funções de várias variáveis reais 
2.1 Definição e exemplos;
2.2 Derivadas parciais;
2.3 Diferenciabilidade e Diferenciais;
2.4 Regra da Cadeia;
2.5 Derivadas Direcionais e Gradiente;
2.6 Planos Tangentes e Vetores Normais;
2.7 Máximos e Mínimos;
2.8 Multiplicadores de Lagrange;
2.9 Aplicações.

Unidade 3 – Teoria de Séries 
3.1 Definição e exemplos de séries;
3.2 Testes de Convergência:
3.2.1 Teste de Comparação;
3.2.2 Teste da Razão;
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3.2.3 Teste da Raíz.
3.3 Séries de Potências; 3.4 Séries de Maclaurin e Taylor. 

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas e presenciais. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Serão aplicadas 3 (três) provas presenciais e individuais (P1, P2 e P3) com o valor de 10 (dez) pontos cada. Ao final
do curso, também será aplicada uma prova substitutiva (S) no valor de 10 (dez) pontos. A prova substitutiva
poderá ser feita por todos os alunos que assim desejarem e versará sobre todo o conteúdo da disciplina. A nota
da prova substitutiva poderá, caso seja superior, substituir a menor nota dentre as notas das provas P1, P2 e P3.
A nota final (NF) do aluno será a média aritmética simples das três maiores notas obtidas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. STEWART, James. Cálculo. Volumes 1 e 2. 6 a ed. Editora Cengage Learning. 2009.
2. ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. Cálculo. Volumes 1 e 2. 8a ed. Editora Bookman. 2007.
3.  THOMAS,  George  B.;  FINNEY,  R.;  WEIR,  Maurice  D.;  GIORDANO,  Frank  R.  Cálculo  de George B.  Thomas.
Volumes 1 e 2. 10a ed. Editora Prentice-Hall. 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. SIMMONS, George F. Cálculo com Geometria Analítica. Volumes 1 e 2. Editora Pearson. 1987.
2. ANTON, Howard. Cálculo: um novo horizonte. Volumes 1 e 2. 6a ed. Editora Bookman. 2000.
3. LEITHOLD, Louis. Cálculo com Geometria Analítica. Volumes 1 e 2. 3a ed. Editora Harbra. 1994.
4. FLEMMING, Diva M; GONÇALVES, Miriam B. Cálculo B. 6a ed. Editora Pearson. 2007.
5. SWOKOWSKI, Earl W. Cálculo com Geometria Analítica. Volumes 1 e 2. 2a ed. Editora Makron Books. 1994. 

Docente Responsável

Aprovado pelo Colegiado em        /        /

Moacir de Souza Junior
Coordenador do Curso de Engenharia de

Telecomunicações
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 
TELECOMUNICAÇÕES 

 
PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Cálculo Numérico Período: 4º Currículo: 2010 

Docente Responsável: Cristiano Grijó Pitangui Unidade Acadêmica: DTECH 

Pré-requisito: Cálculo Diferencial e Integral I, Algoritmos 
e Estrutura de Dados I 

Co-requisito:  

C.H. Total: 72h C.H. Prática: 18h C.H. Teórica: 54h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º 

EMENTA 

Zeros de funções e zeros reais de polinômios. Solução de sistemas lineares: métodos diretos e iterativos. Ajuste 
de curvas. Interpolação. Integração numérica. Resolução numérica de equações diferenciais ordinárias. 
Exemplos de aplicações do Cálculo Numérico na Engenharia. Aulas práticas em laboratório. 

OBJETIVOS 

Apresentar conceitos de Analise Numérica e do Cálculo Numérico, capacitando-o a analisar e aplicar algoritmos 
numéricos em problemas reais, codificando-os em uma linguagem de alto nível a fim de resolver problemas de 
pequeno e médio porte em Ciência e Tecnologia. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução: 
  1.1. Problemas reais e sua solução utilizando o cálculo numérico; 
  1.2. Sistemas de numeração e conversões . 
 
2. Teoria de Erros: 
  2.1. Números exatos e aproximados;  
  2.2. Erros absolutos e relativos; 
  2.3. Fontes de erros (inerentes, truncamento e arredondamento); 
  2.4. Aritmética de ponto flutuante; 
  2.5. Propagação de erros; 
  2.6. Exemplos de aplicações na Engenharia.  
 
3. Zeros de Funções:  
  3.1. Delimitação dos zeros de uma função (método gráfico e analítico);  
  3.2. Método da bisseção; 
  3.3. Método da Posição Falsa;  
  3.4. Métodos abertos: Ponto Fixo;  
  3.5. Método de Newton e Método da Secante; 
  3.6. Zeros reais de polinômios; 
  3.7. Exemplos de aplicações na Engenharia.  
 
4. Solução de Sistemas Lineares:  
  4.1. Conceitos fundamentais;  
  4.2. Sistemas de equações lineares;  
  4.3. Métodos diretos e iterativos;  
  4.4. Eliminação de Gauss (escolha do pivô, determinantes); 
  4.5. Estabilidade de sistemas lineares;  
  4.6. Método de Gauss-Seidel; 
  4.7. Exemplos de aplicações na Engenharia. 
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5. Ajuste de Curvas: 
  5.1. Ajuste linear;  
  5.2. Método dos mínimos quadrados;  
  5.3. Exemplos de aplicações na Engenharia.  
 
6. Interpolação: 
  6.1. Interpolação linear;  
  6.2. Interpolação polinomial;  
  6.3. Método de Lagrange;  
  6.4. Método de Newton; 
  6.5. Exemplos de aplicações na Engenharia.  
 
7. Integração Numérica: 
  7.1. Método dos trapézios; 
  7.2. Método de Simpson; 
  7.3. Exemplos de aplicações na Engenharia. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

O conteúdo será ministrado através de aulas eminentemente práticas apresentando o uso das principais 
construções da linguagem. O curso é complementado com exercícios em grupo realizados dentro e fora dos 
horários de aula, bem como exercícios e estudos individuais. Também prevê-se a realização de atividades no 
portal didático a serem definidas no decorrer do período. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

- ELABORAÇÃO DE LISTAS DE EXERCÍCIOS e RESUMOS no valor de 20 pontos distribuídos em diversas atividades 

ao longo do semestre. 

- AVALIAÇÃO ESCRITA PROVA 1 no valor de 40 pontos realizada após 7 semanas de aulas em data acordada com a 

turma. 

- AVALIAÇÃO ESCRITA PROVA 2 no valor de 40 pontos realizada no último mês de aulas em data acordada com a 

turma. 

AO FINAL DO SEMESTRE, HAVERÁ UMA PROVA SUBSTITUTIVA VERSANDO SOBRE TODO O CONTEÚDO 
LECIONADO EM QUE O ALUNO ESCOLHE QUAL NOTA DESEJA SUBSTITUIR (PROVA1 OU PROVA2). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1) CHAPRA, S. C.; CANALE, R. P. Métodos Numéricos para a Engenharia. 5ª ed., São Paulo: McGraw-Hill. 2008. 

2) CAMPOS FILHO, F. F. Algoritmos Numéricos. 2.ed., Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

3) FRANCO, N. B. Cálculo Numérico. 1a ed., New Jersey: Prentice Hall. 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1) BARROSO, L.; BARROSO, M. M. A.; CAMPOS FILHO, F. F. Cálculo Numérico com Aplicações. 2a ed., São 

Paulo: Harbra, 1987. 

2) RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. R. Cálculo Numérico – Aspectos teóricos e computacionais. 2a ed., São 

Paulo: Pearson. 1996. 

3) SPERANDIO, D.; MENDES, J. T.; SILVA, L. H. M. Cálculo numérico - características matemáticas e 

computacionais dos métodos numéricos. 1a ed., New Jersey: Prentice Hall. 2003. 

4) PUGA, L.; PUGA PAZ, A.; TÁRCIA, J. H. M. Cálculo Numérico. 1a ed., Rio de Janeiro: LTC. 2008. 

 

 

 

Cristiano Grijó Pitangui 

Aprovado pelo Colegiado em        /        / 
 
 
 

Prof. Moacir de Souza Júnior 
Coordenador do Curso de Engenharia de 

Telecomunicações 
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES 
 

PLANO DE ENSINO 
 

Disciplina: CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE Período: 4o Currículo: 2010 
Docente Responsável: EDUARDO SARQUIS SOARES Unidade Acadêmica: DTECH 
Pré-requisito: Co-requisito: 
C.H. Total: 36h C.H. Prática:  C.H. Teórica: 36h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º 

EMENTA 
Natureza e implicações políticas e sociais do desenvolvimento científico-tecnológico. Contexto de justificação e 
contexto de descoberta: a construção social do conhecimento. Objetividade do conhecimento científico e 
neutralidade da investigação científica: limitações e críticas. Problemas éticos da relação entre ciência, 
tecnologia, sociedade e ambiente. Instituições e práticas científicas: ideologias, valores, interesses, conflitos e 
negociações. O pensamento sistêmico e o pensamento complexo na ciência. 

OBJETIVOS 
Refletir sobre as correlações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente;  
Compreender diferentes concepções de ciência;  
Problematizar as noções de objetividade e neutralidade e método científico;  
Despertar uma atitude crítica e uma postura ética em relação ao papel social dos profissionais das áreas 
tecnológicas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Problematização: por que discutir relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade? 
A evolução nas tecnologias e demarcações de períodos da história ocidental, revoluções tecnológicas: o neolítico, 
a idade do ferro, novas tecnologias na Europa renascentista e o surgimento da ciência clássica, a modernidade e 
as questões relacionadas às tecnologias. 
Posições sociais diante do progresso tecnológico: reflexos nas lendas, mitos e tradições populares. 
Objetividade, neutralidade, ideologia e valores na ciência: os problemas gerados pela ciência clássica e os 
problemas envolvendo ciências e tecnologia na modernidade. 
Relações sociais interferindo na produção das ciências: questões de poder e disputas ideológicas. 
As novas tecnologias e as ameaças advindas do aumento da demanda pelas fontes de materiais e energia: 
repensando as relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 

METODOLOGIA DE ENSINO 
O curso é conduzido por meio de explanações e discussões em grupos nas aulas presenciais. Os alunos têm 
acesso também a palestras gravadas pelo professor, complementares das explicações fornecidas em aula. 
Também fazem parte dos materiais disponíveis para consulta capítulos do livro “Quem Colocou a Terra em 
Movimento?”, em arquivos de formato pdf. 
Durante o curso, os alunos produzem, em grupo, um vídeo com orientações fornecidas pelo professor. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
As avaliações contam de: 

1. Produção de vídeo – valor 4 pontos (em 10) 
2. Questionários fornecidos nas aulas presenciais ou disponibilizados virtualmente para os alunos – valor 4 

pontos (em 10) 
3. Prova sobre conteúdos lecionados – 2 pontos (em 10) 

 
A prova substitutiva, acessível a todos os alunos, poderá substituir o valor da prova do item 3 destes critérios 
definidos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
1. FEYERABEND, P. Contra o Método. São Paulo: Ed. UNESP, 2007.  
2. LENOIR, T. Instituindo a Ciência: a produção cultural das disciplinas científicas. São Leopoldo: UNISSINOS, 
2004.  
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3. LATOUR, B. Ciência em Ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. São Paulo: UNESP, 1999. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
1. CHALMERS, A. O que é ciência afinal? São Paulo: Ed. Brasiliense, 1993.  
2. LATOUR, B. et al. Vida de Laboratório. Rio de Janeiro: Relume Dumara, 1997.  
3. PORTOCARREIRO, V. (ed.). Filosofia, História e Sociologia das Ciências. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1994.  
4. BAZZO, W.A. et al. Introdução aos Estudos CTS. Madri: OEI, 2003. 
5. ESTEVES, M.J. Pensamento Sistêmico: o novo paradigma da ciência. 2ª ed. Campinas: Papirus, 2003. 
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES 
 

PLANO DE ENSINO 
Disciplina: Circuitos Elétricos I Período: 4º  Currículo: 2010 

Docente Responsável: Ramon Dornelas Soares (Teoria e 
Laboratório) e Sandro Rogério Zang (Laboratório) 

Unidade Acadêmica:  DETEM 

Pré-requisito: Cálculo diferencial e integral I Co-requisito:    -- 

C.H. Total: 108H C.H. Prática: 36 H  C.H. Teórica: 72H Grau: Bacharelado Ano:2022 Semestre:2º  

EMENTA 

Circuitos de corrente contínua – CC. Potência em CC. Transitórios de circuitos de corrente contínua. Circuitos de 
corrente alternada senoidal. Métodos de análise de circuitos em CA – Teoremas: malha, nó, superposição, Norton e 
Thévenin. Potência em regime estacionário senoidal, triângulo de potências. Teorema da máxima transferência de 
potência. Fator de Potência. 

OBJETIVOS 

Ao final desta unidade curricular o aluno estará capacitado a: Definir o melhor método para resolução de um 
problema de circuito elétrico. Interpretar o funcionamento de circuitos RLC mistos alimentados com fontes de 
tensão e de corrente, podendo ser estas fontes contínuas ou alternadas. Determinar a potência fornecida ou 
absorvida por um circuito elétrico ou por componentes deste circuito. Analisar e corrigir o fator de potência de um 
determinado sistema elétrico. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Teórico 

1. Introdução- Definições de unidades, Carga e Corrente, Tensão, Energia e Potência; 
2. Lei de Ohm, Lei de Kirchhoff das Correntes, Lei de Kirchhoff das Tensões, Resistência em serie divisão de tensão 
e Resistência em paralelo divisão de Corrente; 
3. Fontes Dependentes e conversão delta em estrela; 
4. Métodos de análise de circuitos: Análise das Correntes de Malha e Análises das Tensões de Nó; 
5. Teorema de redes: Teorema da Superposição, de Thévenin e de Norton. Teorema da máxima transferência de 
potência; 
6. Elementos Armazenadores de energia: Capacitor e Indutor; 
7. Circuitos de Primeira ordem: Resistivo e Indutivo (RL); Resistivo e Capacitivo (RC); 
8. Excitação Senoidal e Fasores: Apresentação de Fasores, Impedância e Admitância. Aplicação da Lei de Ohm e das 
leis de Kirchhoff; 
9. Análise em regime permanente senoidal: Aplicação dos métodos de análise e dos teoremas de rede em circuitos 
de corrente alternada (CA); 
10. Potência em Regime Permanente Senoidal: Potência Média, Valores Eficazes de Tensão e Corrente, Fator de 
Potência; 

Experimentos Práticos 
1. Aula introdutória de Laboratório; 
2. Técnicas básicas de medidas; 
3. Medida da resistência interna de uma fonte CC; 
4. Teorema da superposição; 
5. Teorema de Thévenin; 
6. Teorema de Norton; 
7. Introdução ao Osciloscópio; 
8. Transitório em circuitos RC;9. Transitório em circuitos RL; 
10. Circuito RC Série (AC); 
11. Circuito RL Série (AC). 



METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva com utilização associada de projetor multimídia e quadro negro. Os alunos serão encorajados por 
meio de questionamentos e exercícios em sala a desenvolver e solidificar o conhecimento adquirido. Por meio de 
experimentos em laboratório os alunos poderão utilizar os conhecimentos das aulas teóricas, fortalecendo o 
aprendizado e adquirindo noções práticas da disciplina. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão ministradas duas avaliações teóricas de 35 pontos. Os demais 30 pontos serão ministrados dentro do 
laboratório em avaliações práticas. Será aplicada, ao final do curso, uma avalição substitutiva teórica que abrangerá 
todo o conteúdo ministrado e poderá substituir uma das duas avalições teóricas de 35 pontos. A nota final da 
disciplina é obtida pela soma das duas maiores notas das avaliações de 35 pontos e da nota de laboratório (30 
pontos) seguida pela divisão desta soma (35+35+30) por 10, totalizando 10 pontos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1) DORF, Richard C. - Introdução aos circuitos elétricos – 7a ed.; New York: John Wiley & Sons,2008. 
2) NILSSON W. James; RIEDEL A Suzan. Circuitos elétricos. 8.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 539p. 
3) JOHNSON, D. E., Hilburn, J. L., e Johnson, J. R. Fundamentos de Análise de Circuitos Elétricos, 4ª Edição, Editora 
LTC, 1994. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1) IRWIN, J. D. Análise de Circuitos em Engenharia. 4ª Edição, Editora Makron Books,2000. 
2) VAN VALKENBURG, M.E. – Network Analysis. 3ª Edição, Editora Prentice Hall, 1974. 
3) CHUA, L., DESOER, C. e KUH, E. Linear and Nonlinear Circuits. Editora McGraw-Hill, 1987 
4) BURIAN, J. Y. e LYRA, A. C. C. Circuitos Elétricos. Editora Prentice Hall, 2006. 
5) BIRD, J. Circuitos Elétricos Teoria e Tecnologia, 3ª Edição. Editora Campus, 2009 
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Circuitos Elétricos II Período: 5º  Currículo: 2010 
Docente Responsável: Moacir de Souza Júnior Unidade Acadêmica: DETEM 
Pré-requisito: Circuitos Elétricos I Co-requisito: - 
C.H. Total: 72h C.H. Prática: 18h C.H. Teórica: 54h Grau: 

Bacharelado 
Ano: 2022 Semestre: 2º  

EMENTA 
Ressonância em série e em paralelo. Fator de qualidade Q. Indutância mútua e circuitos acoplados. 
Transformadores lineares e ideais. Resposta em frequência. Estudo de Filtros Passivos. Transformadas de 
Laplace aplicada a circuitos elétricos. Aplicações do método de Fourier para análise de formas de onda. 

OBJETIVOS 
Esta unidade curricular é de fundamental importância para as disciplinas específicas de um curso de 
engenharia de telecomunicações, pois introduz o conceito de resposta em frequência de um circuito RLC. 
Este tópico é fundamental importância em projetos de circuitos eletrônicos. Ao final desta unidade 
curricular o aluno estará capacitado a: conhecer o princípio de ressonância em série e em paralelo; analisar 
e interpretar resultados de circuitos acoplados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Ressonância em série e em paralelo. Fator de qualidade Q. 
Resposta em frequência. Estudo de Filtros Passivos. 
Indutância mútua e circuitos acoplados. 
Transformadores lineares e ideais. 
Transformadas de Laplace aplicada a circuitos elétricos. 
Aplicações do método de Fourier para análise de formas de onda. 
Aulas práticas 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas teóricas presenciais em sala de aula e nos laboratórios da UFSJ/CAP.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Avaliações teóricas: 3 avaliações (25 pontos cada uma). 
Avaliação prática no laboratório (25 pontos). Os 25 pontos serão distribuídos em cada uma das aulas 
práticas. 
Avaliação substitutiva:  1 avaliação teórica com toda a matéria do semestre que substituirá uma das três 
avaliações de 25 pontos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1) DORF, Richard C. - Introdução aos circuitos elétricos – 7a ed.; New York: John Wiley & Sons, 2008. 
2) NILSSON W. James ; RIEDEL A Suzan. Circuitos elétricos. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 539 p. 
3) GUSSOW, Milton. Eletricidade básica. 2. ed., rev. e amp. Sao Paulo: Makron Books, 1996. 639 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 



1) IRWIN, J. D. Analise de Circuitos em Engenharia. 4a Edição, Editora Makron Books, 2000. 

2) VAN VALKENBURG, M.E. – Network Analysis. 3a Edição, Editora Prentice Hall, 1974. 
3) CHUA, L., DESOER, C. e KUH, E. Linear and Nonlinear Circuits. Editora McGraw-Hill, 1987 
4) BURIAN, J. Y. e LYRA, A. C. C. Circuitos Eletricos. Editora Prentice Hall, 2006. 
5) BIRD, J. Circuitos Eletricos Teoria e Tecnologia, 3a Edicao. Editora Campus, 2009. 
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Comunicações Ópticas (ENT224) Período: 90 Currículo: 2010
Docente Responsável: Cláudio Garcia Batista Unidade Acadêmica:  DETEM
Pré-requisito: Propagação (ENT210) Co-requisito: nenhum
C.H. Total: 72 h C.H. Prática: 18 h C.H. Teórica: 54 h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º

EMENTA
Histórico de transmissão da luz através das fibras ópticas. Características físicas das fibras ópticas. Degradação do
sinal óptico guiado. Fabricação de fibras e cabos ópticos. Fontes e detectores ópticos. Medidas em fibras ópticas.
Dimensionamento de sistemas locais  e de longa distância. Dispositivos,  ferramental e equipamentos ópticos.
Medidas e caracterização de enlaces ópticos.

OBJETIVOS
 Estudar o princípio de transmissão através de sinais luminosos dando ênfase as sistemas de transmissão dessa
natureza.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução às comunicações ópticas. 

1.1. Contexto histórico, visão geral de sistemas ópticos. 
1.2. Espectro eletromagnético. Janelas de transmissão. Introdução ao WDM. Noções  sobre a natureza da

luz.
2.  Noções  sobre  óptica  física.  Leis  e  definições  básicas  da  óptica  física:  refração,  reflexão,  ângulo  crítico  e
polarização da luz. Materiais birrefringentes e opticamente ativos.
3. Características físicas das fibras ópticas.

3. 1. Aspectos básicos da fibra óptica. Classificações de fibra. Modos no guia de onda óptico. 
3.2.  Fibra  multimodo.  Análise  de  modos  via  óptica  geométrica.  Análise  de  modos  via  abordagem

eletromagnética:  freqüência de corte,  modos fundamentais  e distribuição da potência no guia de
onda óptico. 

3.3. Fibra monomodo. Características e aplicações. Otimização da dispersão.
4. Propagação e alterações do sinal óptico guiado.

4.1. Atenuação do sinal óptico guiado: mecanismos e propriedades. Estimativa de perdas.
4.2.  Dispersão  do  sinal  óptico guiado:  principais  fatores  de  dispersão.  Atraso  modal.  Atraso  de  grupo.

Dispersão  de  material  e  de  guia  de  onda.  Estimativas  de  cálculo.  Aspectos  de  projeto  de  fibras
monomodo.

5. Processos de fabricação de fibras ópticas. Principais processos e materiais utilizados. Tipos de cabos ópticos.
6. Fontes ópticas. 

6.1.  Tópicos  sobre  física  de  semicondutores.  Bandas  de  energia,  materiais  semicondutores,  dopagem,
junções pn.

6.2. Fonte LED: estruturas, materiais, eficiência e modulação. Aplicações.
6.3. Fonte LASER: funcionamento, eficiência, estruturas, modos e modulação. Aplicações.

7. Injeção de sinal e acoplamento de potência em sistemas ópticos. 
7.1. Acoplamento fonte-fibra, esquemas de otimização através de lentes. Acoplamento fibra-fibra e LED-

fibras monomodo.
7.2. Conectores ópticos e técnicas de emendas em fibras ópticas.

8. Detectores ópticos.
8.1. Principais tipos de detectores ópticos. Princípio de funcionamento de fotodiodos. 
8.2. Fotodiodos PIN e Avalanche. Tempo de resposta, responsividade e ruído.
8.3. Receptores ópticos: operação e performance. Sensibilidade do receptor.

9. Caracterização e medidas de enlaces ópticos.
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9.1. Principais componentes de enlaces ópticos.
9.2. Conceitos e componentes WDM.
9.3. Cálculo de balanço de potência do link (link budget).
9.4. Dimensionamento de sistemas locais e de longa distância.
9.5. Medidas em enlaces ópticos.

10. Introdução à redes ópticas. Conceitos, tecnologias e topologias.
METODOLOGIA DE ENSINO

- Aulas expositivas em sala de aula utilizando o quadro.
- Aulas expositivas em sala de aula utilizando recursos multimídia (projetor, computador, etc).
- Resolução de exemplos e exercícios em sala de aula regularmente durante todo o curso.
- Práticas em laboratório: utilização de equipamentos relacionados a antenas.
- Práticas em laboratório: simulação computacional de problemas práticos.
- Exercícios práticos postados no Portal Didático a serem definidos ao longo do semestre.
- O Portal Didático será utilizado para postagens de Notas de Aulas, Exercícios, Práticas de laboratório e
Trabalho Final pelo professor.  Além disso, o aluno deve entregar os relatórios das práticas e trabalho
final pelo Portal Didático.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Primeira prova (presencial, individual e teórica) = 38 pontos

Segunda prova (presencial, individual e teórica) = 38 pontos

Práticas em laboratório (aula presencial e entrega de relatório via Portal Didático (dupla)) = 10 pontos

Trabalho final (não-presencial e entregue através do Portal Didático. (dupla)) = 14 pontos

No final do semestre, será aplicada uma Prova Substitutiva no valor de 38 pontos para substituir a
pontuação da prova de menor nota. A prova Substitutiva será presencial, individual e teórica, e seu
conteúdo irá englobar todos os assuntos do semestre.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1) JESZENSKY, P. J. E. Sistemas telefônicos. Barueri: Manole, 2004.
2) KEISER, G.; Optical Fiber Communications. 3ed, McGraw-Hill, 1999.
3) TOLEDO, A. P. Redes de acesso em telecomunicações: metálicas, ópticas, HFC, estruturadas, wireless,
XDSL, WAP, IP, satélites. São Paulo, Makron Books, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
 1) AMAZONAS, J. R. A. Projeto de Sistemas de Comunicações Ópticas. Barueri, Manole, 2005.
2) WIRTH, Almir. Formação e aperfeiçoamento profissional em fibras ópticas. Axcel Books
3) AGRAWAL, G. P. fiber Optic Communication Sytems. 3 ed. John Wiley, 2001.
4) Normas ITU-T.

5) LIMA JUNIOR, WIRTH Almir. Telecomunicações/Comunicações via fibras ópticas. Rio de Janeiro,
Books Express, 1998.

Prof. Cláudio Garcia Batista

Aprovado pelo Colegiado em        /        /

Moacir de Souza Junior
Coordenador do Curso de Engenharia de

Telecomunicações

Pág. 2 de 2



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO,
ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 18/07/2022

PLANO DE ENSINO Nº PE C O 2022/2/2022 - CETEL (12.52) 
(Nº do Documento: 911) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 18/07/2022 22:59 )
CLAUDIO GARCIA BATISTA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DETEM (12.17)

Matrícula: 1979217

 (Assinado digitalmente em 18/07/2022 17:55 )
RAMON DORNELAS SOARES

COORDENADOR DE CURSO - SUBSTITUTO

CETEL (12.52)

Matrícula: 2279817

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.ufsj.edu.br/public/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 911 2022 PLANO DE ENSINO 18/07/2022

e92995845e

https://sipac.ufsj.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


Coordenadoria do Curso de Engenharia de
Telecomunicações

Plano de Ensino
2 semestre de 2022 (15/08/2022 a 23/12/2022)

Disciplina: Design de Documento Digital Período: – Currículo: 2010
Docente: Leonardo Carneiro de Araújo Unidade Acadêmica: DTECH
Pré-requisito: — Co-requisito: —
C.H. Total: 72 C.H. Prática: 36 C.H. Teórica: 36 Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2

Ementa
Utilização do LATEX para composição de documentos. Estudo de conceitos, métodos e técnicas utilizadas na
elaboração de documentos. Documentos digitais. Aquisição, análise e processamento de dados. Uso de tabelas e
gráficos. Elaboração de gráficos através do ggplot2. Controle de versão com a ferramenta git.

Objetivos
Ao final da unidade curricular o discente deverá ser capaz de compreender e utilizar diversas ferramentas para a
elaboração de documentos digitais.

Conteúdo Programático
1. Introdução. 2. LATEX. 3. Produção de texto. 4. Arquivos digitais. 5. Conversão entre formatos. 6. Gráficos
com ggplot2. 7. Controle de versão com git.

Metodologia de Ensino
Aulas Teóricas/Práticas. Exercícios. Leitura do Livro Texto, Bibliografia Complementa, Artigos Científicos e
Documentação dos Softwares utilizados. Aulas Computacionais Práticas. Trabalhos Teóricos e Práticos. Real-
ização de Seminários.

Critérios de Avaliação
Serão realizadas 3 avaliações de igual valor (3.3 pontos) no decorrer do período. Ao final, opcionalmente,
será realizada uma tarefa para substituir a menor nota.

Bibliografia Básica
HACON, Scott; STRAUB, Ben. Pro Git. 2nd ed. edition. New York, NY: Apress, nov. 2014.
ECO, Umberto; FARINA, Caterina Mongiat; FARINA, Geo. How to Write a Thesis. The MIT Press, 2015.
GOOSSENS, Michel; MITTELBACH, Frank; SAMARIN, Alexander. The LaTeX Companion. Addison Wesley,
1993.
KNAFLIC, Cole Nussbaumer. Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals.
Wiley, 2015.
KNUTH, Donald E. The TeXbook. Reading, Mass: Addison Wesley, jan. 1984.
LAMPORT, Leslie. LaTeX: a document preparation system. 2. ed. Reading, Mass: Addison-Wesley Professional,
jun. 1994.
THE Chicago manual of style. Seventeenth edition. Chicago: The University of Chicago Press, 2017.
TUFTE, Edward R. Beautiful Evidence. 1st edition. Cheshire, Conn: Graphics Press, jul. 2006.
TUFTE, Edward R. Envisioning Information. Cheshire, Connecticut: Graphics Pr, 1990.
TUFTE, Edward R. The visual display of quantitative information. 17 print. Cheshire, Conn: Graphics Press,
1999.
VIVAS ANDRADE, Alessandro; ARAUJO, Leonardo Carneiro; ASSIS, Luciana Pereira. Latex: Elaboração de
Documentos Digitais. 1. ed., 2020.
WICKHAM, Hadley. ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. Springer, 2009.
WILKINSON, Leland. The Grammar of Graphics. New York: Springer, 2005.

Bibliografia Complementar

1



GEWIN, Virginia. How to write a rst-class paper. en. Nature, v. 555, n. 7694, p. 129130, fev. 2018.
LATEX - Wikibooks, open books for an open world https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX.
MENSH, Brett; KORDING, Konrad. Ten simple rules for structuring papers. en. PLOS Computational Biology,
v. 13, n. 9, e1005619, set. 2017.
SMITH, A.J. The task of the referee. Computer, v. 23, n. 4, p. 65–71, abr. 1990.
https://git-scm.com/
https://www.latex-project.org/help/documentation/
https://pt.overleaf.com/learn
https://www.ctan.org/
https://stackexchange.com/
https://ggplot2.tidyverse.org/
https://cran.r-project.org/

Prof. Leonardo Carneiro de Araujo

Aprovado pelo Colegiado em / /

Prof. Moacir de Souza Júnior
(coordenador do curso)
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 
TELECOMUNICAÇÕES 

 
PLANO DE ENSINO 

 

Disciplina: Economia e Administração para Engenheiros Período: 6º Currículo: 2010 

Docente Responsável: Ana Maria Resende Santos Unidade Acadêmica: DTECH 

Pré-requisito: - Co-requisito: - 

C.H. Total: 72 h C.H. Prática: 0 h C.H. Teórica: 72 h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º 

EMENTA 

A organização industrial, divisão do trabalho e o conceito de produtividade. Funções empresariais clássicas: 
marketing, produção, finanças e recursos humanos. Poder e conhecimento técnico nas organizações. 
Planejamento e controle da produção e estoque. Empreendedorismo. Indicadores econômicos, juros, taxas, 
anuidades e amortização de empréstimos. Produção, preço e lucro. Fluxo de caixa. Mark-up e determinação de 
preço de um produto. Análise econômica de investimentos. Conceitos gerais de macro e microeconomia. Relação 
entre oferta e demanda e elasticidade. Políticas Públicas em C&T, Inovação e Desenvolvimento. 

OBJETIVOS 

Fornecer conceitos essenciais de economia e administração para serem aplicados na formulação e avaliação de 
projetos de engenharia. Estimular a visão crítica sobre os processos de produção e comercialização de produtos 
industriais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1-Teoria Geral da Administração 
- Evolução das teorias organizacionais 
2-Marketing 
- Definição de marketing 
- Necessidades, desejos e demandas 
- Desenvolvimento do Mix de Marketing 
- Segmentação e posicionamento 
3-Cultura e Poder nas organizações 
- Cultura organizacional 
- Interesses, conflitos e poder nas organizações 
4-Administração da Produção e Operações 
- Dimensionamento e controle de estoques 
- Programação e controle da produção 
5-Inovação e empreendedorismo 
- Perfil do empreendedor 
- Plano de negócios 
- Intraempreendedorismo 
- Ecossistemas de Inovação 
6-Administração Financeira 
- Fundamentos de matemática financeira 
- Fluxo de caixa 
-Métodos de análise e seleção de investimentos 
- Determinação do preço de produtos 
7-Economia 

    - Conceito de economia – os fatores de produção 
    - Microeconomia – oferta e procura 
    - Os agregados macroeconômicos 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva dialogada. A professora introduzirá o tema e mediará exposições e discussões a partir do tema 
abordado. O processo avaliativo consiste em atividades individuais e em grupo realizado em sala de aula, 
resumos, elaboração de um modelo de negócios de base tecnológica em engenharia de telecomunicações, 
seminários. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

- Atividades em sala de aula (10 pontos). 
 
- Resumos sobre temas de Economia (20 pontos) - Atividade individual, consiste na entrega de 8 resumos 
manuscritos. 
 
- Projeto de negócios de base tecnológica em engenharia de telecomunicações (40 pontos) - Atividade em grupo 
de no máximo 5 discentes. O desenvolvimento do projeto será em grupo, porém a avaliação será individual na 
forma escrita e oral. Os discentes serão avaliados pelo desempenho e de acordo com o cumprimento das 
orientações fornecidas. 
 
- Seminário de projetos (30 pontos) - Atividade em grupo. 
 
 AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA (40 pontos) – A avaliação substitutiva versará sobre o conteúdo da atividade “Projeto 
de negócios de base tecnológica em engenharia de telecomunicações”. Substituirá a atividade “Projeto de 
negócios de base tecnológica em engenharia de telecomunicações”, prevalecendo a maior nota. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BLANK, L.; TARQUIN, A. Engenharia Econômica. 6ª. Ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2008. 
2. KRUGMAN, P.; WELLS, R.; OLNEY, M. L. Princípios de economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
3. LACOMBE, F. J. M.; HEILBORN, G. Administração princípios e tendências. 2ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
2009.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. OSWALDO FADIGAS FONTES TORRES Fundamentos da engenharia econômica e da análise econômica de 
projetos. Pioneira Thomson, 2006. 
2. ALÉM, A. C. Macroeconomia: teoria e prática no Brasil. São Paulo: Elsevier, 2010. 
3. LEMES JÚNIOR, A. B.; PISA, B. J. Administrando micro e pequenas empresas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
4. DAVIS, M. M.; AQUILANO, N. J.; CHASE, R. B. Fundamentos da Administração da Produção. 3ª Ed. São Paulo: 
Bookman, 2001. 
5. MAXIMIANO, A. C. A. Fundamentos de administração: manual compacto para as Disciplinas TGA e Introdução à 
Administração. 2ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008. 

 

 

 

 

Profª Ana Maria Resende Santos 
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Moacir de Souza Junior 
Coordenador do Curso de Engenharia de 

Telecomunicações 
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES 
 

PLANO DE ENSINO 
Disciplina: Eletromagnetismo Período: 5º  Currículo: 2010 

Docente Responsável: Ramon Dornelas Soares Unidade Acadêmica:  DETEM 

Pré-requisito: Cálculo diferencial e integral III Co-requisito:    -- 

C.H. Total: 72H C.H. Prática:   -- C.H. Teórica: 72H Grau: Bacharelado Ano:2022 Semestre:2º  

EMENTA 

Eletrostática e magnetostática. Campos eletromagnéticos variáveis no tempo – equações de Maxwell no domínio 
do tempo. Formas Integral e Diferencial das Equações de Maxwell. Relação entre campos elétrico e magnético. 
Equação vetorial da onda eletromagnética. Potência e energia, solução da equação da onda em Coordenadas 
retangulares e Coordenadas cilíndricas. Propagação da Onda e Polarização Linear, Circular, Elíptica. Reflexão e 
Transmissão: Incidência Normal e Obliqua em meios sem e com perdas, Reflexão e Transmissão em múltiplas 
Interfaces. 

OBJETIVOS 

Ao final o aluno será capaz de reunir os estudos de diversas unidades curriculares do ciclo básico aplicando as 
equações de Maxwell aos casos estáticos e dinâmicos. Tendo adquirido elementos básicos teóricos fundamentais 
para compreender os assuntos das próximas unidades curriculares através do estudo e aplicação das equações de 
Maxwell. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. Apresentação do curso e do plano de ensino; 
2. Revisão de Análise vetorial; 
3. Lei de Coulomb e Intensidade de Campo Elétrico; 
4. Densidade de Fluxo Elétrico, Lei de Gauss e Divergência; 
5. Energia e Potencial; 
6. Condutores e Dielétricos; 
7. Campo Magnético Estacionário; 
8. Forças Magnéticas e Materiais; 
9. Campos Variantes no Tempo e Equações de Maxwell; 
10. Onda Plana Uniforme; 
11. Reflexão e Dispersão de Ondas Planas. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas Expositivas (uso do quadro e projetores) e listas de exercícios sugeridos ao final de cada aula. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão ministradas duas avaliações de 40 pontos (Av1 e Av2) e duas atividades de 10 pontos (At1 e At2). As duas 
atividades serão executadas integralmente no portal didático. Ao final do curso será aplicada uma avalição 
substitutiva que abrangerá todo o conteúdo ministrado e poderá substituir a nota da Av1 ou a nota da Av2.  A nota 
final da disciplina é obtida pela soma das duas maiores notas nas avaliações de 40 pontos e das duas notas nas 
atividades de 10 pontos seguida pela divisão desta soma (40+40+10+10) por 10, totalizando 10 pontos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1) HAYT, William Hart. Eletromagnetismo. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 339 p 
2) SADIKU, Matthew N. O. Elementos de eletromagnetismo. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2004 687 p. 
3) BALANIS, Constantine A. Advanced engineering electromagnetics. Hoboken: John Wiley & Sons, 1989. 981 p. 



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1) NOTAROS, Brasislav M. Eletromagnetismo. São Paulo: Pearson Education do Brasil 2012 587 p. 
2) PAUL, Clayton R. Eletromagnetismo para engenheiros: com aplicações a sistemas digitais e interferência   
eletromagnética. Rio de Janeiro: LTC 379 p. 
3) WENTWORTH, Stuart M. Fundamentos de eletromagnetismo com aplicações em engenharia. Rio de Janeiro: LTC 
353 p. 
4) FITZPATRICK, Richard. Maxwell's equations and the principles of eletromagnetism. Hingham: Infinity Science 438 
p. 
5) HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl,. Fundamentos de física: volume 3: eletromagnetismo. 9. ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 2012. xi, 375 p. 
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 
TELECOMUNICAÇÕES 

 
PLANO DE ENSINO 

 

Disciplina: Eletrônica Aplicada Período: 8º Currículo: 2010 
Docente Responsável: Paulo Tibúrcio Pereira Unidade Acadêmica: DETEM 

Pré-requisito: Eletrônica II Correquisito: - 

C.H. Total: 72h C.H. Prática: 36 h C.H. Teórica: 36 h Grau: Bacharelado Ano: 2022  Semestre: 2º 

EMENTA 
Amplificadores operacionais: características, modelos e aplicações. Amplificadores realimentados: 
Ganho de malha aberta e fechada, sensibilidade e configurações. Aplicações lineares e não lineares. 
Comportamento de componentes de circuitos em RF. Amplificadores de RF para pequenos sinais. 
Amplificadores de RF de potência. Multiplicadores de frequência. Osciladores de RF com LC, cristal e 
VCO. Moduladores e demoduladores. Misturadores de frequência. Sintetizadores de frequência. 

OBJETIVOS 

Nesta unidade curricular o aluno será capaz de conhecer os princípios de funcionamento dos 
amplificadores operacionais e circuitos básicos empregados em sistemas de comunicação sem fio. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução 
1.1. Apresentação da ementa da disciplina, bibliografia, sistema de avaliação; 

 
2. Amplificadores Operacionais  

2.1. Conceitos fundamentais dos amplificadores operacionais; 
2.2. Amplificador Diferencial; 
2.3. Amplificadores Operacionais Características; 
2.4. Modos de operação do amplificador operacional; 
2.5. Modelo de um AOP Real com Realimentação Negativa; 

 
3. Circuitos Lineares com Amplificadores Operacionais 

3.1. Amplificador Inversor; 
3.2. Prática I – Amplificador Inversor (projeto e simulação eletrônica); 
3.3. Amplificador Não Inversor; 
3.4. Seguidor de Tensão (Buffer); 
3.5. Associação de Estágios não interagentes em cascata; 
3.6. Amplificador Somador Inversor; 
3.7. Amplificador Somador Não Inversor; 
3.8. Prática II – Somador (projeto e simulação eletrônica); 
3.9. Amplificador Diferencial ou Subtrator; 
3.10. Prática III – Subtrator (projeto e simulação eletrônica); 
3.11. Amplificador Inversor Generalizado; 
3.12. Amplificador Diferenciador; 
3.13. Prática IV – Diferenciador (projeto e simulação eletrônica); 
3.14. Amplificador Integrador; 
3.15. Prática V – Integrador (projeto e simulação eletrônica); 
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3.16. Prática VI – Gerador de Funções (projeto e simulação eletrônica); 
 

4. Filtros Ativos 
4.1. Estruturas de Implementação; 
4.2. Prática VII – Filtro Passa-Baixa 2ª Ordem – VCVS (projeto e simulação eletrônica); 
4.3. Prática VIII – Filtro Passa Alta - Tipos de Respostas (projeto e simulação eletrônica); 
4.4. Filtros de Ordem Superior à Segunda; 
4.5. Prática IX – Filtro Passa-Baixa de 3ª Ordem (projeto e simulação eletrônica); 
4.6. Filtros Passa-Faixa; 
4.7. Prática X – Filtro Passa-Faixa 2ª Ordem MFB (projeto e simulação eletrônica); 
4.8. Filtros Rejeita-Faixa; 
4.9. Prática XI – Filtro Rejeita-Faixa 2ª Ordem VCVS (projeto e simulação eletrônica); 

 
5. Aplicações não Lineares com Amplificadores Operacionais 

5.1. Comparadores; 
5.2. Comparador Regenerativo Schmitt Trigger; 
5.3. Osciladores de baixa frequência; 
5.4. Prática XII – Oscilador Ponte de Wien (projeto e simulação eletrônica); 

 
6. Circuitos de RF 

6.1. Osciladores de alta frequência - Hartley e Colpitts 
6.2. Prática XIII – Osciladores Hartley e Colpitts (projeto e simulação eletrônica); 
6.3. Osciladores de alta frequência - Clapp e Pierce 
6.4. Prática XIV – Oscilador Clapp (projeto e simulação eletrônica); 
6.5. Prática XV – Oscilador Pierce (projeto e simulação eletrônica); 
6.6. Amplificadores de RF 
6.7. Multiplicadores de frequência 
6.8. Prática XVI – Amplificador de RF com circuito tanque sintonizado (projeto e simulação 

eletrônica); 
6.9. Amplificadores de RF com rede de neutralização; 
6.10. Prática XVII – Amplificador de RF com rede de neutralização (projeto e simulação 

eletrônica);  
6.11. PLL (Phase Locked Loop) 
6.12. Demodulador de Frequência 
6.13. Sintetizador de Frequência 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas, aulas de laboratório, avaliações teóricas e práticas. 
 

Todo o material didático (plano de ensino, cronograma das atividades, aulas e tabela de notas) será 
disponibilizado, para os alunos matriculados, no Portal Didático do Campus Virtual da UFSJ. 
  
Para as simulações computacionais serão utilizados softwares livres (Circuit Simulator Apple, LTspice, 
Multisim, Circuit Maker dentre outros). O aluno poderá escolher o software de sua preferência.  
 

Os alunos terão o prazo de uma semana para realização e envio por e-mail dos Relatórios das atividades 
práticas (simulações computacionais). 
 
As aulas práticas serão realizadas dentro do laboratório e com algumas montagens. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
P1 e P2: Provas Teóricas; 
AP: Média das notas dos Relatórios das Atividades Práticas (simulações computacionais); 
MF: Média Final; 
AS: Avaliação Substitutiva de toda matéria podendo substituir a nota da P1 ou P2.  
MF = (0,35*P1 + 0,35*P2 + 0,3*AP). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1) CLAYTON, G. B. e WINDER, Steve. Operational Amplifiers, Fifth Edition (EDN Series for Design 
Engineers). Newnes, 5a edicao. 2003; 
2) BEASLEY, Jeff e MILLER, Gary M. Modern Electronic Communication. Prentice Hall 9a edicao. 
2007; 
3) STANLEY, William D. Operational Amplifiers with Linear Integrated Circuits. Prentice Hall. 4a 
edicao. 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1) HUIJSING, J. H. Operational Amplifiers. Editora: Kluwer Academic Pub. 1a edicao. 2000; 
2) DAVIS, W. Alan e AGARWAL, Krishna. The Radio Frequency Circuit Design. – Wiley – 2001; 
3) SEDRA, Adel S. Smith, KENNET, C.. Microeletronica.Pearson Prentice Hall, 4a edicao, 2005; 
4) BOWICK, Christopher; AJLUNI, Cheryl e BLYLER, John, RF Circuit Design, 2 Edicao, Editora 
Newnes. ISBN-10: 0750685182; 
5) American Radio Relay League , The ARRL Handbook for Radio Communications 2010, Editora 
American Radio Relay League. 87a edicao. 2009. 

 

 

 

 

Prof. Paulo Tibúrcio Pereira 
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Eletrônica I Período: Noturno Currículo: 2010
Docente Responsável: Mariana Geny Moreira Unidade Acadêmica:  DTECH
Pré-requisito: Circuitios Elétricos I Co-requisito: não há
C.H. Total: 108 h C.H. Prática: 36 h C.H.Teórica: 72 h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º

EMENTA
Introdução  à  eletrônica.  Diodos:  circuitos  e  aplicações.  Transistores  Bipolares  de  Junção:  modelos,  circuitos  e
aplicações. Transistores de Efeito de Campo: modelos, circuitos e aplicações. Circuitos Digitais MOS. Circuitos Digitais
Bipolares e Tecnologias Avançadas. 

OBJETIVOS
Esta unidade curricular fornece os conceitos básicos de Eletrônica para o futuro Engenheiro. Ao final da disciplina o
aluno será capaz de compreender e projetar circuitos eletrônicos analógicos e digitais básicos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1 – INTRODUÇÃO À MICROELETRÔNICA
2 – DIODOS 

2.1 O diodo ideal 
2.2 Características elétricas 
2.3 Operação física 
2.4 Análise de circuitos 
2.5 Diodos zener 
2.6 Circuitos retificadores 

3 – TRANSISTORES DE EFEITO DE CAMPO MOSFET 
3.1 Estrutura e operação física 
3.2 Características corrente-tensão 
3.3 Circuitos cc 
3.4 Polarização de circuitos amplificadores 
3.5 Configurações básicas de amplificadores 
3.6 Circuitos lógicos 
3.7 Modelo para altas frequências 

4 – TRANSISTORES BIPOLARES DE JUNÇÃO 
4.1 Estrutura e operação física 
4.2 Características corrente-tensão 
4.3 Circuitos cc 
4.4 Polarização de circuitos amplificadores 
4.5 Configurações básicas de amplificadores 
4.6 Circuitos lógicos 
4.7 Modelo para altas frequências

5 – AULAS PRÁTICAS
              5.1 Introdução ao software LTSpice
              5.2 Caracterização de um diodo PN
              5.3 Circuitos retificadores
              5.4 Outros circuitos com diodos
              5.5 Caracterização do MOSFET
              5.6 Amplificadores em estágio único com MOSFET
              5.7 Inversor CMOS
              5.8 Caracterização do TBJ
              5.9 Amplificadores em estágio único com TBJ
              5.10 Circuito lógico com TBJ

1. METODOLOGIA DE ENSINO
O conteúdo será exposto por meio de recursos multimídia de forma presencial e trabalhado por meio de exercícios,
simulações e estudos dirigidos. 

Materiais  didáticos,  exercícios,  trabalhos,  estudos dirigidos e relatórios serão disponibilizados e postados no portal
didático da disciplina, meio oficial de comunicação entre professor e alunos. O software de simulação, LTSpice, adotado
por esta disciplina é livre e gratuito, o que exime tanto a universidade quanto os alunos de qualquer custo. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
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A avaliação será realizada por meio de exercícios, simulações e estudos dirigidos, de acordo com as especificações
solicitadas  e  entregues  dentro  do  prazo  estipulado.  Será  ofertada  uma avaliação  substitutiva  abrangendo  todo  o
conteúdo estudado com valor de 60% dos créditos do semestre.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. SEDRA, A. S. e SMITH, K. C. Microeletrônica. 4a.Edição. Editora Pearson Makron Books, 2005.
2. BOYLESTAD, R. e NASHELSKY, L. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. 8a  Edição. Editora Pearson

Prentice Hall, 2007.
3.  RAZAVI, B. Fundamentos de Microeletrônica. LTC. 2010

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. Slone, G. R. High-Power Audio Amplifier Construction Manual. Editora McGraw-Hill,1999.
2. Millman, J. e Grabel, A. Microelectronics: Digital and Analog Circuits and Systems. Editora McGraw-Hill, 1988.
3. Tocci, R. J., Widmer, N. S. e Moss, G. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 10 a Edição, Editora Pearson,

2007.
4. Turner, L.W. Eletrônica aplicada: microondas, rádio e TV, eletroacústica, vídeo tapes, sintetizadores de som,

aplicações militares, astronáutica, automação, laser, engenharia de tráfego, biônica. Editora Hemus, 2004.
5. CIPELLI,  A.  M.  V.  ;  MARKUS,  O.;  SANDRINI,  W.  J.  Teoria  e  desenvolvimento  de  projetos  de  circuitos

eletrônicos. 18a. Edição, Editora Érica, 2001

Mariana Geny Moreira

Aprovado pelo Colegiado em        /        /

Moacir de Souza Junior
Coordenador do Curso de Engenharia de

Telecomunicações
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Equações Diferenciais A Período: 3º Currículo: 2010
Docente  Responsável:  Denis  Gouvêa
Ladeira

Unidade  Acadêmica:  Departamento
de Estatística, Física e Matemática

Pré-requisito:  Cálculo  Diferencial  e
Integral II

Co-requisito: Não há

C.H.  Total:
72 h

C.H.  Prática:
00 h

C.H. Teórica:
72 h

Grau:
Bacharelado

Ano:
2022

Semestre:
2º

EMENTA
A  posição  e  as  contribuições  do  estudo  de  equações  diferenciais  no
desenvolvimento científico e tecnológico, com ênfase nas Engenharias. Equações
diferenciais de primeira e segunda ordem. Equações lineares de ordem superior.
Sistemas  de  equações  diferenciais  lineares.  Transformada  de  Laplace.
Aplicações.

OBJETIVOS
Desenvolver a habilidade de solução e interpretação de equações diferenciais em
diversos  domínios  de  aplicação,  implementando  conceitos  e  técnicas  em
problemas nos quais elas se constituem os modelos mais adequados.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADES DE ENSINO:

Unidade 1 – Introdução às Equações Diferenciais 

1.1 Classificação das equações diferenciais;

1.2 Equações diferenciais como modelos matemáticos.

Unidade 2 – Equações diferenciais de 1.a ordem 

2.1 Equações Lineares e aplicações;

2.2 Método dos fatores integrantes;

2.3 Equações exatas;

2.4 Equações separáveis;

2.5 Equações homogêneas;

2.6 Teorema da Existência e Unicidade;

2.7 Modelagem com equações diferenciais de 1.a ordem.

Unidade 3 – Equações Diferenciais de ordem superior 

3.1 Equações homogêneas lineares com coeficientes constantes;

3.2 Soluções fundamentais das equações homogêneas lineares;

3.3 Independência linear e Wronskiano;

3.4 Raízes complexas da equação característica;

3.5 Raízes Repetidas

3.6 Equações lineares não-homogêneas 

3.7 Variação de parâmetros
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3.8 Vibrações Mecânicas e Elétricas

3.9  Vibrações Forçadas 

Unidade 4 – Soluções em Série das Equações Diferenciais 

4.1 Soluções em torno de pontos ordinários;

4.2 Soluções em torno de pontos singulares;

4.3 Equação de Bessel.

Unidade 5 – Transformada de Laplace 

5.1 Definição e exemplos;

5.2 Propriedades  da Transformada de Laplace:

5.2.1. Transformada Inversa

5.2.2. Transformada de Derivadas

5.2.3. Teoremas de Translação

5.2.4. Convolução

5.2.5. Função Degrau

5.2.6. Funções Impulso

5.3 Solução de Problemas de Valores Iniciais

Unidade 6 – Sistemas de Equações Diferenciais 

6.1 O método da eliminação sistemática;

6.2 O método dos determinantes;

6.3 O método das transformadas de Laplace.

METODOLOGIA DE ENSINO
Serão ministradas aulas presenciais utilizando o quadro negro e datashow.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Serão  aplicadas  três  avaliações  teóricas  de  mesmo  peso  e  três  avaliações
substitutivas, i.e., uma avaliação substitutiva para cada avaliação regular.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1) WILLIAN E, BOYCE, RICHARD C. di PRIMA. Equações Diferenciais Elementares e
Problemas de Valores de Contorno. 7a ed. LTC.
2) ZILL, Dennis G. Equações Diferenciais com aplicações em Modelagem. Editora
Thomson,2003.
3)  ZILL,  Dennis  G.  &  CULLEN,  Michael  R.  Equações  Diferenciais  -  Volume  1.
Makron Books, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1)  PENNEY,  David  E.  EDWARDS,  C.H.  Equações  Diferenciais  Elementares  com
Problemas de Valores de Contorno. 3.a ed. Editora Prentice Hall do Brasil Ltda.
2) ZILL, Dennis G. CULLEN, Michael R. Matemática Avançada para a Engenharia:
Equações diferenciais elementares e transformada de Laplace. 3.a ed. Editora
Bokman, 2009.
3) KREYSZIG, Erwin. Matemática Superior para Engenharia.  Volume 1. 9.a ed.
Editora LTC, 2009.
4) STEWART, James. Cálculo. Volumes 1 e 2. 6a ed. Editora Thomson.
5) ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. Cálculo. Volumes 1 e 2. 8a ed.
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Editora Bookman.

Docente Responsável

Aprovado pelo Colegiado em        /        /

Moacir de Souza Junior
Coordenador do Curso de Engenharia de

Telecomunicações
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES
PLANO DE ENSINO

Disciplina: Equações Diferenciais B Período: 4 Currículo: 2010

Docente Responsável: Mariana Garabini C. Hoyos Unidade Acadêmica: DEFIM
Pré-requisito: Equações Diferenciais A Correquisito: não há
C.H. Total:
36h

C.H. Prática:
0h

C.H. Teórica:
36h

Grau:
Bacharelado

Ano:
2022

Semestre: 2º

EMENTA
Séries de Fourier. Integrais de Fourier. Equações Diferenciais Parciais. Aplicações.

OBJETIVOS
Oferecer aos alunos ferramental matemático avançado, mais apropriado para a resolução de problemas

tecnológicos complexos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADES DE ENSINO:

Unidade 1 – Séries de Fourier

1. Séries de Fourier: determinação dos coeficientes e desenvolvimento;

2. Exemplos;

3. Teorema de Convergência de Fourier;

4. Simetrias;

5. Extensões.

Unidade 2 – Equações Diferenciais Parciais

2.1 Método de Separação de Variáveis;

2.2 Equação do Calor;

2.3 Equação da Onda.

Unidade 3 – Transformada de Fourier

3.1 Integral de Fourier;

3.2 Transformada de Fourier;

3.3 Aplicações.

METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas presenciais expositivas, aulas presenciais de exercícios, aulas presenciais de dúvidas, atendimento

presencial e remoto para dúvidas, sala virtual no portal didático com roteiro de estudo, vídeo aulas e

atividades.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Serão realizadas 3 (três) atividades avaliadas com valor de 10 (dez) pontos cada. A nota final do aluno

será a média aritmética simples entre as notas obtidas nessas três atividades. Além disso, ao final do

semestre, haverá uma prova substitutiva, versando sobre todo o conteúdo lecionado. Qualquer aluno

matriculado na disciplina poderá fazer a prova substitutiva. A nota obtida nesta prova, caso seja maior,

substituirá a menor nota obtida pelo aluno nas três atividades avaliadas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1) KREYSZIG, Erwin. Matemática Superior para Engenharia. Volume 2. 9a ed. Editora LTC. ISBN

9788521616443.

2)ZILL, Dennis G; CULLEN, Michael R. Matemática Avançada para Engenharia. (3.a ed.) Volume 3:

Equações Diferenciais Parciais, Métodos de Fourier e Variáveis Complexas. Editora Bookman. 2009. ISBN

9788577805624.

3) BOYCE, William E; DiPRIMA, Richard C. Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de

Contorno. (8.a ed.) Editora LTC. ISBN 9788521614999.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1) ZILL, Dennis G; CULLEN, Michael R. Equações Diferenciais. Volume 2. (3.a Ed) Editora Makron Books. 3.

2) EDWARDS, C.H; PENNEY, David E. Equações Diferenciais Elementares com Problemas de Contorno. (3.a

ed). Editora Prentice Hall do Brasil. 4.

3) CAVALCANTE, Marcos P.A; FERNANDEZ, Adan J.C. Introdução à Análise Harmônica e Aplicações. 27o

Colóquio Brasileiro de Matemática (2009). Rio de Janeiro, IMPA. 5.

4) FIGUEIREDO, Djairo G. Análise de Fourier e Equações Diferenciais Parciais. Projeto Euclides. IMPA

(2003). ISBN 9788524401206. 6.

5) BIEZUNER, R. J. Introdução às Equações Diferenciais Parciais. Disponível em:

www.mat.ufmg.br/~rodney/notas_de_aula/iedp.pdf (Acesso em 14/08/2009)

Docente Responsável

Aprovado pelo Colegiado em        /        /

Prof. Moacir de Souza Júnior

Coordenador do Curso de Engenharia de Telecomunicações
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES

PLANO DE ENSINO
Disciplina: Estatı́stica e Probabilidade Perı́odo: 2º Currı́culo: 2010
Docente Responsável: Ben Dêivide de Oliveira Batista Unidade Acadêmica: DEFIM
Pré-requisito: Cálculo Diferencial e Integral I Co-requisito: Não há.
C.H. Total: 66h/72ha C.H. Prática:

0 ha
C.H. Teórica:

66h/72ha
Grau:

Bacharel
Ano: 2022 Semestre: 2º

EMENTA
Definições gerais. Coleta, organização de dados. Medidas de posição. Medidas de dispersão. Probabilidades.
Distribuições de probabilidade. Amostragem. Teoria da estimação. Teoria da decisão. Correlação e regressão
linear simples.

OBJETIVOS
Introduzir conceitos fundamentais de dados. Capacitar o discente a aplicar técnicas estatı́sticas para a análise
e interpretação de dados na área da engenharia.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. DEFINIÇÕES GERAIS E TÉCNICAS DE SOMATÓRIO:

1.1 Introdução;

1.2 Definições Gerais;

1.3 Técnicas de somatório.

2. COLETA, ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DADOS:

2.1 Introdução;

2.2 Representação tabular;

2.3 Representação gráfica.

3. MEDIDAS DE POSIÇÃO:

3.1 Introdução;

3.2 Média;

3.3 Mediana;

3.4 Moda.

4. MEDIDAS DE DISPERSÃO:

4.1 Introdução;

4.2 Amplitude total;

4.3 Variância;

4.4 Desvio Padrão;

4.5 Coeficiente de Variação;

4.6 Erro padrão da Média.
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5. PROBABILIDADES:

5.1 Conceitos básicos;

5.2 Definições de probabilidades;

5.3 Propriedades;

5.4 Eventos independentes e probabilidade condicional;

5.5 Teorema de Bayes;

5.6 Função de probabilidade discreta;

5.7 Função de probabilidade contı́nua;

5.8 Função de distribuição de probabilidade acumulada;

5.9 Esperança matemática e variância.

6. DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADES:

6.1 Introdução;

6.2 Distribuições discretas de probabilidades;

6.3 Distribuições contı́nuas de probabilidades.

7. AMOSTRAGEM:

7.1 Introdução;

7.2 Amostragem não-probabilı́stica e probabilı́stica;

7.3 Técnicas de amostragem probabilı́stica.

8. DISTRIBUIÇÃO DE AMOSTRAGEM:

8.1 Introdução;

8.2 Distribuição de amostragem da média;

8.3 Distribuição de amostragem de proporções;

8.4 Distribuição de amostragem de diferença entre médias;

8.5 Distribuições amostrais (qui-quadrado, t e F).

9. TEORIA DA ESTIMAÇÃO:

9.1 Introdução;

9.2 Conceitos básicos;

9.3 Tipos de estimativas;

9.4 Propriedades de um estimador;

9.5 Estimação por ponto;

9.6 Estimação por intervalo;

9.6.1 Intervalo de confiança para a média;
9.6.2 Intervalo de confiança para a variância;
9.6.3 Intervalo de confiança para a diferença entre médias;

9.7 Dimensionamento de amostras.

2



10. TEORIA DA DECISÃO:

10.1 Introdução;

10.2 Testes de hipóteses;

10.3 Erros tipo I e II;

10.4 Teste unilateral e bilateral;

10.5 Passos para a construção de um teste de hipóteses;

10.6 Teste de hipóteses para a média;

10.7 Teste de hipóteses para a proporção;

10.8 Teste de hipóteses para a variância;

10.9 Teste de hipóteses para a diferença entre médias.

11. CORRELAÇÃO E REGRESSÃO LINEAR SIMPLES:

11.1 Introdução;

11.2 Correlação linear;

11.2.1 Coeficiente de correlação linear;
11.2.2 Teste de hipóteses acerca do coeficiente de correlação linear;

11.3 Regressão linear simples;

11.3.1 Modelo;
11.3.2 Estimação dos parâmetros do modelo;
11.3.3 Teste de hipóteses para o modelo de regressão;
11.3.4 Medidas de adequação do modelo.

METODOLOGIA DE ENSINO
Aula expositiva dialogada com os alunos ou via portal didático, constituı́da pela seguinte estratégia de en-
sino: Criaremos um cenário em que o propagador de conhecimento também seja feito por parte do aluno.
Ele será o protagonista. Dessa forma, traremos métodos de aprendizagem do tipo ”ensinar por aprender”,
criaremos mapas mentais (〈https://app.lucidchart.com〉) para nossas aulas, dentre outras técnicas, para que
nesse momento fique mais claro e objetivo o assunto proposto.
z Motivação:
X Levantamento do conhecimento prévio dos alunos em relação ao tema;
X Apresentação de algumas situações práticas para a compreensão dos tópicos a serem abordados;
X Exposição dos objetivos da aula.

z Desenvolvimento:
X Introdução ao assunto abordado;
X Apresentação de definições e teoremas envolvidos;
X Aplicação de softwares estatı́sticos, quando for pertinente;
X Exemplos e aplicações na estatı́stica e área do curso, do assunto abordado.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

3



Serão distribuı́dos 100 pontos para atividades avaliativas da seguinte forma:

z 1ª Avaliação - Seções 1, 2, 3, 4 e 7 - 20 pontos;
z 2ª Avaliação - Seções 5, 6 e 8 - 30 pontos;
z 3ª Avaliação - Seções 9, 10 e 11 - 30 pontos;
z Trabalhos (Trabalhos, Exercı́cios, Testes Rápidos e laudas de artigos) - 20 pontos;

A nota final do aluno será dada pela soma das notas das atividades avaliativas divididas por 10. Para ser
aprovado o aluno deverá obter nota final maior ou igual a 60 pontos e não poderá faltar mais de 25% das
aulas. O discente que não for aprovado por nota poderá fazer uma avaliação substitutiva, incluindo todo o
conteúdo da disciplina, que substituirá a menor nota dentre as três avaliações.
O discente que perder alguma avaliação teórica poderá fazer uma avaliação de segunda chamada. A perda
de alguma avaliação deverá ser apresentado justificativa. Observações:

z São considerados motivos justiçados para fins de segunda chamada da avaliação teórica: exercı́cio da
função de representante discente nos órgãos colegiados ou diretor de entidades estudantis, desde que com-
provado o comparecimento a reunião e ou encontros pertinentes a representação no dia e horário da referida
avaliação (art. 142 e 143 do Regimento Geral da UFSJ); doença infecto-contagiosa ou internação, desde que
esta esteja comprovada por meio atestado médico, contendo CID;

z Motivos pessoais, profissionais e atestados de consultas médicas eletivas não são considerados como
motivos justificados para que o discente tenha direito a segunda chamada de avaliação teórica;

z Na educação superior não há abono de faltas, exceto nos seguintes casos: discente reservistas - Lei 4375,
17 de agosto de 1964; discente designado para compor a Comissão Nacional de Avaliação da Educação
Superior (CONAES) que, em decorrência da designação, tenha participado de reuniões da CONAES em
horário coincidente com as atividades acadêmicas (§5º do Art. 7º da Lei 10.861/2004). Portanto, atestados
médicos, de trabalho e de outras atividades acadêmicas, não dão direito a abono de falta, tais ausências são
enquadradas no limites dos 25%, É para tais imprevistos que o aluno pode se ausentar em 25% das aulas;

z Nos casos de portadores de afecções (Decreto-lei 1044, de 21 de outubro de 1969) e estado de gestação
(Lei 6202, de 17 de abril de 1975), o discente poderá solicitar Regime Especial como compensação de
ausência às aulas. Em ambos os casos, a solicitação, acompanhada do respectivo atestado médico, deverá
ser protocolada na DICON, no inı́cio do impedimento.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

X BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P.A. Estatı́stica Básica. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
X COSTA NETO, P. L. O. Estatı́stica. 3. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2007.
X TRIOLA, M. F. Introdução à Estatı́stica. Rio de janeiro: LTC, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

X DANTAS, C.A.B. Probabilidade: Um Curso Introdutório. 2.ed.. São Paulo: EDUSP, 2000. 253 p.
X DEVORE, J.L. Probabilidade e Estatı́stica: para engenharia e ciências. São Paulo: Pioneira

Thomson, 2006. 692 p.
X HINES, W.W.; et. al.. Probabilidade e Estatı́stica na Engenharia. 4. ed. Rio de Janeiro: ltc,

2006. 588p.
X MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A. C. P. de. Noções de probabilidade e Estatı́stica. 7. ed. São

Paulo: EDUSP, 2004. 392 p.
X MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C.. Estatı́stica aplicada e probabilidade para

engenheiros. 2. ed. Rio de janeiro: LTC, 2003. 463p.
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Fenômenos Eletromagnéticos Período: 3º Currículo: 2010
Docente Responsável: Érico Goulart O. Costa Unidade Acadêmica: DEFIM
Pré-requisito: Fenômenos Mecânicos Co-requisito: não há
C.H. Total: 72h C.H. Prática: 18 h C.H. Teórica: 54h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º

EMENTA
Carga elétrica, Força Elétrica e Lei de Coulomb; Campo Elétrico de Cargas puntuais e campo
elétrico de distribuições de carga contínuas; Lei de Gauss; Potencial Elétrico; Capacitores e
Dielétricos; Corrente Elétrica, Resistores e introdução aos circuitos elétricos; Campo Magnético
e Força Magnética, Leis de Ampère e Biot-Savart, Indução Eletromagnética: Lei de Faraday e
Lei de Lenz, Indutância e Corrente Alternada, Propriedades Magnéticas da Matéria.

OBJETIVOS
O curso tem como intenção primordial propiciar ao discente conhecimento científico para a
modelagem de sistemas físicos, com ênfase especial àqueles que envolvam fenômenos de
natureza elétrica e magnética. O curso deverá fornecer ao discente embasamento para as
unidades curriculares dos próximos semestres, em especial aquelas ligadas à eletricidade e ao
magnetismo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1) Carga Elétrica, Força Elétrica e Campo Elétrico;

1.1) Carga Elétrica;

1.2) Força entre cargas elétricas puntuais: Lei de Coulomb;

1.3) Campo Elétrico: definição e propriedades;

1.4) Linhas de força de campos elétricos;

1.5) Cálculo de campos elétricos para distribuições discretas e contínuas;

1.6) Dipólos Elétricos.

2)Lei de Gauss;

2.1) Fluxo Elétrico;

2.2) Lei de Gauss: aplicações, cargas em condutores.

3)Potencial Elétrico:

3.1) Energia Potencial Elétrica;

3.2) Potencial Elétrico;

3.3) Determinação do potencial elétrico;

3.4) Superfícies equipotenciais e gradiente de potencial.

4)Capacitores e Dielétricos:

4.1) Capacitância e capacitores;

4.2) Associação de capacitores em série e paralelo;
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4.3) Armazenamento de energia elétrica em capacitores;

4.4) Dielétricos;

4.5) Lei de Gauss em dielétricos.

5) Corrente Elétrica e Resistores:

5.1) Corrente Elétrica;

5.2) Resistividade e resistência elétrica;

5.3) Força eletromotriz (fem) em circuitos elétricos;

5.4) Energia e potência em circuitos elétricos;

5.5) Resistores em série e em paralelo;

5.6) Leis de Kirchoff;

6) Campo Magnético e Forças Magnéticas:

6.1) Magnetismo;

6.2) Campo Magnético;

6.3) Linhas de campo e fluxo magnético;

6.4) Movimento de partículas carregadas em um campo magnético (aplicações);

6.5) Força magnética sobre um condutor transportando correntes elétricas;

6.6) Força e torque sobre uma espira, momento de dipólo magnético;

7) Fontes do campo magnético;

7.1) campo magnético de cargas elétricas em movimento;

7.2) Cálculo de campos magnéticos: Lei de Biot‑ Savart;

7.3) Lei de Ampère e aplicações.

8) Indução Eletromagnética;

8.1) Lei de Faraday e Lei de Lenz;

8.2) Força eletromotriz produzida pelo movimento;

8.3) Campos elétricos induzidos;

8.4) Correntes de deslocamento e Equações de Maxwell

METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas Teóricas e atividades pelo portal didático.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Teremos três avaliações: cada uma valendo 1/3 da nota total.

Haverá uma avaliação substitutiva no final do período.

Todos os alunos poderão fazer a substitutiva para melhorar a nota de uma das provas teóricas.

O conteúdo da Sub será o mesmo da prova que o aluno tirar a menor nota.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1- Halliday, Resnick, Walker. Fundamentos de Física. LTC Vol.3;

2- Young, H., Freedman, R. Sears&Zemansky - Física III(Mecânica).10ª ed Pearson Education

do Brasil, vol. 3;

3- Nussensveig, M. Curso de Física Básica. 4ª ed. Ed. Edgard Bluchërd, Vol.3;

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. CHAVES, A. S., F. Física: Mecânica. Vol. 3; Ed. LAB & LTC.

2. SERWAY, R., JR., J. JEWETT, Princípios de Física. Vol. 3, Ed. Cengage Learning.

3. KELLER, GETTES & SKOVE, Física, Vol. 2, Ed. Makron Books.

4. RESNICK, R., HALLIDAY, D., KRANE, K., Física, 5ª ed. Vol.3, Ed. LTC.

5. FEYNMAN, R., The Feynman Lectures on Physics, vol. 1 e vol. 2. 6. GRIFFITHS, D., Introduction to

Electrodynamics, Ed. Willey.

Docente Responsável

Aprovado pelo Colegiado em / /

Prof. Moacir de Souza Júnior
Coordenador do Curso de Engenharia de

Telecomunicações
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES 
 

PLANO DE ENSINO 
Disciplina: Fenômenos Mecânicos Período: 2º Currículo: 2010 
Docente Responsável: Profa Dra Rosângela de Paiva Unidade Acadêmica: DEFIM 
Pré-requisito: Cálculo diferencial Integral I Co-requisito: - 
C.H. Total: 72h C.H. Teórica: 54h C.H. Prática: 18h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º 

EMENTA 
Vetores. Cinemática em uma e duas dimensões. Leis de Newton e suas aplicações. Trabalho, energia e princípios de 
conservação. Impulso, momento linear e seu princípio de conservação. Cinemática e dinâmica da rotação. 

OBJETIVOS 
Propiciar ao aluno conhecimento científico para a modelagem de sistemas físicos. Em especial, espera-se que o aluno 
adquira no curso capacidade para a descrição de fenômenos físicos com base nos princípios da Mecânica. Preparar o aluno 
com embasamento para as Unidades Curriculares dos próximos semestres, em especial aquelas ligadas à Mecânica. 
Apresentar os fenômenos mecânicos e a utilização de aparelhos de medida. Desenvolver nos alunos a capacidade para 
obter, tratar e analisar os dados dos experimentos, além de apresentar e analisar de maneira crítica os resultados através da 
teoria de erros. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1) Vetores: Propriedades básicas, soma, subtração, produtos entre vetores; Vetores unitários e decomposição de vetores. 
2) Cinemática em uma, duas e três dimensões: 2.1) conceitos básicos, velocidade média, velocidade instantânea, aceleração 
instantânea, casos particulares: movimento retilíneo com aceleração constante, queda livre e lançamento vertical; 2.2) 
movimentos no plano e no espaço, movimentos circulares, lançamento de projéteis. 
3) Dinâmica (primeira parte): Primeira, Segunda e Terceira Leis de Newton, referenciais inerciais, força peso e forças 

normais. 
4) Dinâmica (segunda parte): Forças de atrito, forças em movimentos circulares e aplicações das Leis de Newton. 5) 
Trabalho, energia e princípios de conservação: 5.1) Trabalho de forças constantes e de forças variáveis; 5.2) Energia cinética 
e teorema trabalho-energia cinética; 5.3) Energia potencial e forças conservativas e 5.4) Conservação da energia mecânica e 
Princípio de Conservação da Energia. 
6) Colisões, impulso e Conservação do Momento Linear: 6.1) conceito de impulso de uma força, relação entre impulso e 
momento linear; 6.2) colisões e conservação do momento linear; 6.3) sistemas de partículas e centro de massa, conservação 
do momento linear para um sistema de partículas. 
7) Cinemática da Rotação: 7.1) Variáveis cinemáticas da rotação: deslocamento, velocidade e aceleração angulares; 7.2) 
Velocidade angular e aceleração angular instantâneas na rotação, movimentos com aceleração constante. 
8) Dinâmica da Rotação: 8.1) Momento de Inércia e energia cinética de rotação; 8.2) Torque e momento angular; 8.3) 
Segunda Lei de Newton para a rotação, conservação do momento angular. 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas, aula de resolução de exercícios e aulas práticas. As atividades poderão ser desenvolvidas durante as aulas 
presenciais e/ou via portal didático, a ser definido no decorrer do período. 
Observação: É proibido gravar, filmar ou fotografar as aulas, conforme art. 20 do Código Civil e Lei 9610/98- Lei de Direitos 
Autorais. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Será baseado em: a) 2 provas teóricas valendo 3 pontos cada, b) 1 trabalho-seminário valendo 3 pontos e c) Atividades 
práticas valendo o total de 1 ponto. A nota final será a soma aritmética de todas avaliações. 

 
Além das avaliações acima o discente terá o direito a uma prova substitutiva valendo 3 pontos A Prova Substitutiva versará 
sobre todo o conteúdo do curso e substituirá a menor das duas teóricas ou a nota do trabalho-seminário. A Prova 
substitutiva será aplicada na última semana de aula do curso. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
1) HALLIDAY, D., Resnick, R. , Walker, Fundamentos de Física. LTC Vol.1 e 2; 
2) YOUNG, H., Freedman, R. Sears&Zemansky - Física I (Mecânica). 10ª ed Pearson Education do Brasil, vol. 1; 
3) NUSSENSVEIG, M. Curso de Física Básica. 4ª ed. Ed. Edgard Bluchërd, Vol.1; 
4) TIPLER, P., MOSCA, G., Física. 6ª ed., Rio de Janeiro: Gen&LTC. 2009. Vol. 1. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1) CHAVES, Alaor, Sampaio, F. Física: Mecânica. Vol. 1; Ed. LAB&LTC 

2) SERWAY, R., Jr., J. Jewett, Princípios de Física. Ed. Cengage Learning, Vol. 1; 

3) RESNICK, R., Halliday, D., Krane, K., Física, 5ª ed. Vol.1, Ed. LTC; 

4) LOPES, A., Introdução à Mecânica Clássica; Ed. EDUSP; 

5) FEYNMAN, R., The Feynman Lectures on Physics, vol. 1 e vol. 2, 
 

Aprovado pelo Colegiado em / / 

 
 

 

Profa. Rosângela de Paiva 

 
 

 

Prof. Moacir de Souza Júnior 
Docente Responsável Coordenador do Curso de Engenharia de 

 Telecomunicações 
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 
TELECOMUNICAÇÕES 

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Fenômenos Térmicos, 
Ondulatórios e Fluidos

Período: 
4

C u r r í c u l o : 
2010

Docente Responsável: Marcelo 
Martins de Oliveira

Unidade Acadêmica: DEFIM

Pré-requisito:Fenômenos Mecânicos Correquisito: não há

C.H. Total: 
72h

C . H . 
Prática: 
18h

C . H . 
Teórica:  
54h

Grau:  
Bacharelado

Ano: 
2022 

Semestre: 
2º

EMENTA

Movimento harmônico simples, Ondas Mecânicas, Ondas Sonoras, Introdução à Mecânica dos 
Fluídos, Temperatura e Calor, Propriedades Térmicas da Matéria, Primeira Lei da 
Termodinâmica, Segunda Lei da Termodinâmica, Entropia e Máquinas térmicas.

OBJETIVOS

 O curso tem deve fornecer ao aluno conhecimento científico para a modelagem de 
sistemas

físicos que envolvam fenômenos de natureza termodinâmica, ondulatória ou sistemas

fluidos. Espera-se que o aluno adquira no curso capacidade para a descrição e 
compreensão

de tais fenômenos físicos. O curso também pretende fornecer ao aluno embasamento para

as unidades curriculares dos próximos semestres, em especial aquelas ligadas à 
propagação

de ondas, Mecânica dos Fluídos, Transferência de Calor e Massa, e dar ao aluno uma base

para a realização de experimentos relacionados com sistemas periódicos, sistemas

termodinâmicos e fluidos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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1) Movimento oscilatório de uma partícula: 
1.1) o movimento harmônico simples, pêndulo simples e pêndulo físico; 1.2) movimento harmônico 

com atrito e movimento harmônico forçado;1.3) ressonância, considerações sobre energia no 

movimento harmônico. 

2) Ondas Mecânicas: 
2.1) modelagem e caracterização de ondas (ondas transversais e ondas longitudinais), parâmetros 

de uma onda; 2.2) princípio de superposição, interferência de ondas, ondas estacionárias e modos 

normais de vibração. 

3)Ondas sonoras: 
3.1) modelagem e caracterização de ondas sonoras; 3.2) ondas estacionárias e modos normais em 

ondas sonoras, ressonância, interferência, batimentos; 3.3) Efeito Doppler. 

   4) Introdução à Mecânica dos Fluídos: 
4.1) Estática dos Fluídos: Princípios de Pascal e Arquimedes; 4.2) Dinâmica dos fluídos: Equações 

de Bernoulli e da Continuidade; 4.3) Aplicações (tubos de Venturi e Pitot). 

5)Temperatura e Calor: 
5.1) Temperatura e escalas termométricas; 5.2) A Lei Zero da Termodinâmica; 5.3) Trocas de calor 

e processos de propagação do calor. 

6) Propriedades térmicas da matéria: 
6.1) Equações de estado, propriedades moleculares; 6.2) Gases ideais; 6.3) Calor específico; 6.4) 

Transições de fase. 

7) Primeira Lei da Termodinâmica; 
7.1) Definição de sistema termodinâmico; 7.2) Trabalho em um sistema termodinâmico; 7.3) 

Estados termodinâmicos; 7.4) Processos termodinâmicos; 7.5) Energia interna e Primeira Lei da 

Termodinâmica; 7.6) Propriedades de um gás ideal. 

8) Segunda Lei da Termodinâmica: 
8.1) Processos reversíveis e irreversíveis; 8.2) Máquinas térmicas e de combustão interna; 8.3) 

Refrigeradores; 8.4) Segunda Lei da Termodinâmica, Ciclo de Carnot e Entropia. 

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas, aulas de resolução de exercícios e aulas práticas. As atividades poderão 
ser desenvolvidas durante as aulas presenciais e/ou portal didático, a ser definido no 
decorrer do período.

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1) Duas provas teóricas valendo 3,0 pontos cada.
2) Um trabalho valendo 3,0 pontos
3) Uma prova substitutiva valendo 3,0 pontos, que substituirá a menor das duas notas das 
provas teóricas, ou a nota do trabalho.
4) Atividades práticas valendo o total de 1,0 ponto.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Halliday D., Resnick R., Walker J. Fundamentos de Física. Volume 2, Editora LTC. / 2. Young, H., Freedman, R. 
Física I (Mecânica). Volume 2, Editora Pearson. / 3. Tipler, P., Mosca, G., Física, Volume 2,  Editora LTC.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Nussensveig, M. Curso de Física Básica. Volume 2, 4 a Edição, Editora Edgard Bluchërd./ 2. Chaves, A. e 

Sampaio, F. Física: Mecânica. Volume 1, Editora LTC. / 3. Serway, R., Jr., Jewett J., Princípios de Física. Volume 2, 

Editora Cengage Learning. / 4. Resnick, R., Halliday, D., Krane, K., Física, Volume 2, Editora LTC. /5. Feynman, R., 

The Feynman Lectures on Physics, volumes 1 e 2. 

Docente Responsável

Aprovado pelo Colegiado em        /        
/ 

Prof. Moacir de Souza Júnior 
Coordenador do Curso de Engenharia de 

Telecomunicações
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Fundamentos de física moderna Período: 5o Currículo: 2010

Docente Responsável: Ana Cristina M.M.Z. Armond Unidade Acadêmica: DEFIM  

Pré-requisito: Fenômenos Mecânicos Co-requisito: -

C.H. Total: 72 h C.H. Prática: 18 h C.H. Teórica: 54 h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º

EMENTA
Introdução à Relatividade Especial, Natureza corpuscular da luz e Natureza ondulatória das partículas (dualidade onda-
partícula), Mecânica Quântica, Estrutura atômica, Moléculas e Matéria Condensada; 

OBJETIVOS
O curso tem como intenção primordial propiciar ao aluno conhecimento científico para a modelagem de sistemas físicos,
com ênfase especial àqueles que envolvam fenômenos em altas velocidades ou microscópicos, em que são necessários
conceitos sobre a Teoria da Relatividade Especial e da Física Quântica, respectivamente. Como característica principal, o
curso tem a principal finalidade de romper com os paradigmas da Física Clássica, mostrando ao estudante o poder de
alcance das diversas teorias físicas. O curso deverá fornecer ao aluno embasamento para as unidades curriculares dos
próximos semestres, em especial àquelas em que são necessários conhecimentos sobre a estrutura da matéria. Em termos
tecnológicos,  é a disciplina que fornece ao estudante muitos dos principais conceitos que permitiram todo o avanço
obtido no século XX, sendo considerada a base para a próxima geração de avanços no século XXI.  O curso pretende
também mostrar aos alunos os principais experimentos que levaram à revolução da ciência no início do século XX, tais
como a determinação da velocidade da luz, espectro de linhas de emissão dos átomos, interferência e difração, estrutura
atômica e molecular. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

   1) Introdução à Relatividade Especial:
1.1) Invariância das Leis da Física ;
1.2) Conceito de simultaneidade;
1.3) Dilatação temporal e contração espacial;
1.4) Transformações de Lorentz;
1.5) Efeito Doppler relativístico;
1.6) Momento linear relativístico;
1.7) Trabalho e energia na relatividade;
   2) Natureza corpuscular e ondulatória da luz;
2.1) Emissão e absorção da luz;
2.2) Efeito fotoelétrico;
2.3)Espectro atômico de linhas e níveis de energia;
2.4)Núcleo do átomo;
2.5)Modelo de Bohr;
2.6) Laser e raios X;
2.7) Espectro contínuo;
2.8)Dualidade onda-partícula: onda de De Broglie;
2.9) Difração de elétrons
2.10) Probabilidade e Incerteza;
2.11) Microscópio Eletrônico;
2.12) Função de Onda e Equação de Schrödinger
   3) Mecânica Quântica
3.1) Partícula em uma caixa;
3.2) Poço de potencial, barreira de potencial e tunelamento;
3.3) Oscilador Harmônico;
3.4) Problemas em três dimensões;
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   4) Estrutura atômica:
4.1)Átomo de hidrogênio;
4.2) Efeito Zeeman;
4.3) Spin do elétron;
4.4) Átomos com muitos elétrons e Princípio de Exclusão de Pauli;
4.5) Espectro de raios X (tópico opcional); 
   5) Moléculas e Matéria Condensada:
5.1) Ligações moleculares;
5.2) Espectro molecular;
5.3) Estrutura de um sólido;
5.4) Bandas de energia;
5.5) Modelo do elétron livre para um metal;
5.6) Semicondutores e dispositivos semicondutores;
5.7) Supercondutividade.                 

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas, na sala de aula, com exposição da parte teórica e resolução de problemas.
Atividades práticas, no laboratório de Física, com realização de experimentos.
Uso do  Portal Didático para comunicação com os alunos, distribuição de materiais (links para vídeos gravados,
PDFs de apresentações, exercícios, avisos etc) e possível realização de atividades e avaliações.   

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

- 3 avaliações individuais sobre a matéria exposta nas aulas teóricas, realizadas no horário de aula.
Cada avaliação tem valor de 30% da nota total.
- Aulas práticas e exercícios.  A participação nas aulas práticas e a entrega de exercícios de fixação de conteúdo 
têm valor total de 10% da nota final.
- 1 avaliação substitutiva com valor de 30% da nota total, substituindo uma das 3 provas teóricas, à escolha do 
aluno, versando sobre o assunto da prova a ter a nota substituída.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1) HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. 7a ed., Rio de Janeiro: LTC, 1996. v.4. 

2) YOUNG, H.; FREEDMAN, R. Sears & Zemansky - Física III (Mecânica). 10a ed., São Paulo: Pearson Education do Brasil,

2003. v. 4. 

3) NUSSENSVEIG, M. Curso de Física Básica. 4a ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1997. V.4. 4) TIPLER, P.; MOSCA, G. Física 5a

ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. v.4. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1) CHAVES, A.; SAMPAIO, F. Física: Mecânica. Vol. 4; Rio de Janeiro: LTC, 2007.

2) SERWAY, R. A.; JEWETT Jr, J. W. Princípios de Física. São Paulo: Cengage Learning, 2004. Vol.4;

3) KELLER, F. J.; GETTYS, W. E.; SKOVE, M. J. Física. São Paulo: Makron Books, 2004. Vol 2.

4) RESNICK, R.; HALLIDAY, D.; KRANE, K. Física. 5a ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. Vol.4.

5) FEYNMAN, R., The Feynman Lectures on Physics. San Diego: Pearson, 2006. Vol. 2 e vol. 3 

                                            

Ana Cristina Moreira Machado Zadra Armond
Docente Responsável

Aprovado pelo Colegiado em        /        /

Moacir de Souza Junior
Coordenador do Curso de Engenharia de

Telecomunicações
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Geometria Analítica e Álgebra Linear Período: 1 Currículo: 2010
Docente Responsável: Gilcélia Regiane de Souza Unidade Acadêmica:  DEFIM
Pré-requisito: Não há Co-requisito: Não há
C.H. Total: 72 h C.H. Prática: 0 h C.H. Teórica: 72 h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º

EMENTA
Álgebra  Vetorial.  Retas  e  Planos.  Matrizes.  Cálculo  de  determinantes.  Espaço  vetorial  Rn.Autovalores  e
Autovetores de Matrizes. 

OBJETIVOS
Álgebra  Vetorial.  Retas  e  Planos.  Matrizes.  Cálculo  de  determinantes.  Espaço  vetorial  Rn.Autovalores  e
Autovetores de Matrizes. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade 1–Álgebra Vetorial

1.1 Definição de vetor;

1.2 Operações com vetores:

1.2.1 Adição de vetores;

1.2.2 Multiplicação por escalar;

1.2.3 Produto escalar;

1.2.4 Produto vetorial;

1.2.5 Produto misto.

1.3 Dependência e Independência Linear;

1.4Bases ortogonais e ortonormais.

Unidade 2–Retas e Planos

2.1Coordenadas Cartesianas;

2.2Equações do Plano;

2.3Ângulo entre dois planos;

2.4Equações de uma reta no espaço;

2.5Ângulo entre duas retas;

2.6Distância: de ponto a plano, de ponto a reta, entre duas retas;

2.7 Interseção de planos.

Unidade 3 – Matrizes

3.1 Definição e exemplos;

3.2 Operações matriciais:
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3.2.1. Adição;

3.2.2. Multiplicação por escalar;

3.2.3. Multiplicação;

3.2.4. Transposta.

3.3. Propriedades;

3.4. Sistemas de equações lineares;

3.5. Matrizes escalonadas;

3.6. Processo de eliminação de Gauss‐Jordan;

3.7. Sistemas Homogêneos;

3.8. Inversa de uma matriz.

Unidade 4 – Determinantes

4.1 Definição por cofatores;

4.2 Propriedades;

4.3 Regra de Cramer.

Unidade 5 – Espaço Vetorial Rˆn

5.1 Definição;

5.2 Propriedades;

5.3 Produto interno em Rˆn;

5.4 Subespaços;

5.5 Dependência e Independência Linear;

5.6 Base e dimensão;

5.7 Bases ortonormais;

5.8 Processo de ortogonalização de Gram‐Schmidt.

Unidade 6 – Autovalores e Autovetores de Matrizes

6.1 Definição;

6.2 Polinômio Característico;

6.3 Diagonalização;

6.4 Diagonalização de matrizes simétricas;

6.5 Aplicações.

METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas teóricas expositivas.  As mesmas não poderão ser gravadas (vídeo e/ou áudio). 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Três avaliações teóricas individuais com o mesmo peso, uma sobre cada grupo apresentado na sequência. Grupo
1: unidades 1, 2, 3 e 4. Grupo 2: unidade 5 e Grupo 3: unidade 6 (vide “Conteúdo Programático”). Serão aplicadas
durante o semestre três Avaliações Substitutivas, uma de cada Grupo, com os mesmos conteúdos e valor da
respectiva prova regular.  As datas  de todas as avaliações serão divulgadas em um cronograma enviado aos
discentes, pelo Portal Didático, no início do semestre.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. SANTOS, R. J. Álgebra Linear e Aplicações. Belo Horizonte: Imprensa Universitária da UFMG, 2006. 

2. RORRES, C.; HOWARD, A. Álgebra Linear com Aplicações. 8ª ed. Porto Alegre: Bookman. 2001. 

3. SANTOS, N. M. Vetores e Matrizes: uma introdução à álgebra linear. 4ª ed. São Paulo: Thomson Learning.
2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

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

2. BOULOS, P.; CAMARGO, I. Geometria Analítica: um tratamento vetorial. 2ª ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1987. 

3. STEINBRUCH, A.; WINTERLE, P. Álgebra Linear. 2ª ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1987. 

4. POOLE, D. Álgebra Linear com Aplicações. São Paulo: Thomson Pioneira. 2004.

5. LIPSCHUTZ, S. Álgebra Linear: teoria e problemas. 3ª ed. São Paulo: Makron Books, 1994.

Gilcélia Regiane de Souza

Aprovado pelo Colegiado em        /        /

Moacir de Souza Junior
Coordenador do Curso de Engenharia de

Telecomunicações
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Indivíduos, Grupos e Sociedade Global Período: 2º Currículo: 2010
Docente Responsável: Ricardo de Oliveira Toledo Unidade Acadêmica: DTECH
Pré-requisito: Não tem Co-requisito: Não tem
C.H. Total: 36h C.H. Prática: 0h C.H. Teórica: 36h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º

EMENTA
A dimensão social da engenharia. Concepção de homem: trabalho, valor, universo simbólico e cultura. Sociedade
e dinâmicas sociais nas perspectivas naturalista, culturalista e historicista. Indivíduos e grupos nas instituições e
organizações produtivas: sentidos, valores, satisfação e produtividade. Brasil: indivíduos, sociedade e o desafio do
desenvolvimento. O Brasil frente à globalização. Educação das relações étnico-raciais.

OBJETIVOS
Compreender o ser humano e suas práticas sociais e simbólicas como resultantes de um processo histórico.
Entender aspectos da relação indivíduo-sociedade considerando o ethos e a visão de mundo que norteiam o
comportamento humano. Refinar a compreensão da sociedade em que vivemos a partir do estudo da história de
sua formação, das estruturas econômicas e de poder, e da natureza de suas instituições políticas. Compreender
as tensões mútuas dos indivíduos, grupos e sociedade. Compreender os principais desafios da sociedade
brasileira em termos estruturais na conjuntura da globalização.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Análise do significado da sociologia e de sua relação com a engenharia.
2. Apresentação das definições de sociedade, grupos e indivíduos.
3. Análise de temas sociológicos atuais: cultura, gênero e sexualidade, religião, relações étnico-raciais, política.
4. Análise da história e cultura afro-brasileira e africana.
5. Apresentação dos três autores clássicos da sociologia: Marx, Durkheim e Weber.
6. Política e o desafio da democracia.
7. Debate sobre as implicações das tecnologias de mídia na cultura e na organização política.
8. A questão da dignidade humana em um espaço pluriétnico.

METODOLOGIA DE ENSINO
 Aulas presenciais expositivas com tecnologia multimídia.
 Seminários em sala de aula sobre temas e textos definidos ao longo do curso.
 Produção de textos acadêmicos a partir dos conteúdos estudados.
 Algumas atividades poderão ser desenvolvidas durante as aulas presenciais e/ou portal didático, a ser

definido no decorrer do período.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1. Uma prova (Av. 1) que poderá ser ou presencial ou no portal didático referente ao conteúdo estudado nas
aulas expositivas. Valor: 10 pontos.
2. Uma prova (Av. 2) que poderá ser ou presencial ou no portal didático referente ao conteúdo estudado nas
aulas expositivas. Valor: 10 pontos
3. Um seminário (Av. 3) em sala de aula a ser apresentado e dirigido em grupo sobre os temas relacionados ao
campo de engenharia, tecnologia, ecologia, multiculturalismo brasileiro e globalização. Valor: 10 pontos.
Obs. A nota final será o resultado da divisão por 3 (três) da soma das notas obtidas nas atividades avaliadas acima
(Av. 1, Av. 2 e Av. 3).
4. Uma prova substitutiva para o (a) discente que obtiver nota final inferior a 60% do total distribuído para a
disciplina. Deverá substituir a menor nota obtida em uma das três avaliações propostas acima. Nesta prova será
cobrado o mesmo conteúdo das provas que constam nos itens 2 e 3 dos “Critérios de avaliação”. Valor: 10
pontos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. BAUDRILLAR, Jean. A sociedade de consumo. Lisboa/Portugal: Edições 70, s/d.
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2. BOCK, A. M.; GONÇALVES, M. G.; FURTADO, O. Psicologia Sócio-histórica: uma perspectiva crítica em
psicologia. São Paulo: Cortez Editora, 2001.
3. BOTOTMORE, T. B. Introdução à sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1987.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. CATANI, Afrânio Mendes. O que é capitalismo. São Paulo: Brasiliense. 2003.
2. COSTA, C. Sociologia. Introdução à ciência da sociedade. 2 ª ed. São Paulo: Moderna, 2000.
3. FLORESTAN, Fernandes. Capitalismo Dependente e classes sociais na América Latina. Zahar editores. RJ.
4. GALLIANO, A. Guilherme. Introdução à Sociologia. São Paulo. Harper e Row do Brasil, 1981.
5. GENTILLE, P.; FRIGETTO, G. (Org.). A cidadania negada. São Paulo: Cortez, 2002.

Docente Responsável

Aprovado pelo Colegiado em / /

Prof. Moacir de Souza Júnior
Coordenador do Curso de Engenharia de

Telecomunicações
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES 
 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Introdução à Engenharia de Telecomunicações Período:  1o Currículo: 2010 
Docente Responsável: Ana Cláudia Silva de Souza/ 
Moacir de Souza Júnior 

Unidade Acadêmica: DETEM 

Pré-requisito: - Co-requisito: - 
C.H. Total: 36h C.H. Prática: 0h C.H. Teórica: 36h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º 

EMENTA 
História da engenharia: conceitos fundamentais. O engenheiro e a engenharia. Campos de atuação profissional. O 
engenheiro e o mercado de trabalho. A formação do profissional de engenharia de telecomunicações. Seminários 
proferidos pelos alunos de temas específicos da área. Apresentação do projeto pedagógico do Curso. 

OBJETIVOS 
Apresentação dos objetivos do curso e da escola. Panorama das disciplinas específicas do curso. O perfil do 
profissional em Engenharia de Telecomunicações. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. Apresentação da disciplina 

2. Projeto pedagógico e apresentação do curso  

3. Profissional engenheiro  

4. Indústria e mercado de trabalho  

5. Carreira acadêmica 

6. Atuação do engenheiro de telecomunicações.  
 
7. Estrutura e organização do curso de Engenharia de Telecomunicações  
 
8. Tecnologias e conhecimentos relativos a telecomunicações. 

METODOLOGIA DE ENSINO 
O conteúdo será apresentado por meio de aulas expositivas e seminários. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Os critérios de avaliação seguem os seguintes parâmetros:  
 
Frequência em, pelo menos, 75% das aulas (N1=5) 
1 Seminário (N2=5) 
 
Nota Final = (N1+N2) 

Aprovação: Nota final >= 6,0. 
 
Avaliação substitutiva: O aluno que desejar poderá realizar uma atividade extra, ao final do semestre, que substituirá 
a menor nota entre as N1 e N2.  
 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

1) REIS, Raquel Cardoso; MORENO, Hilton (Coord.) Manual Pirelli de instalações elétricas. 2. ed. São 

Paulo:PINI, 1999. 76 p., ISBN 8572661042.  
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2) BARRADAS, Ovídio Cesar Machado. Você e as Telecomunicações. Rio de Janeiro: Interciência,1995.  

3) DODD, A. Z. O guia essencial para telecomunicações. 2.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 399p 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

1) SOARES NETO, Vicente; CARVALHO, Francisco Teodoro Assis. Tecnologia de centrais telefônicas. 2. ed. rev. 

São Paulo: Érica, 2001. 276 p.  

2) DIAS, Renato Felíciano (Coord.) A Eletrobrás e a historia do setor de energia elétrica no Brasil: ciclo de 

palestras. Rio de Janeiro: Centro da Memoria da Eletricidade no Brasil, 1995. 297p 

 

 

 
Profa. Ana Cláudia Silva de Souza/ Prof. Moacir de 

Souza Júnior 
Docentes da disciplina 

Aprovado pelo Colegiado em        /        / 
 
 
 

Prof. Moacir de Souza Júnior 
Coordenador do Curso de Engenharia de 

Telecomunicações 
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 
TELECOMUNICAÇÕES 

 
PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Materiais Elétricos e Magnéticos Período: 2º Currículo: 2010 

Docente Responsável: Sandro Rogério Zang Unidade Acadêmica: DETEM 

Pré-requisito: --- Co-requisito: --- 

C.H. Total: 36h C.H. Prática: --- C.H. Teórica: 36h Grau: Bacharelado Ano: 2022  Semestre: 2º 

EMENTA 

Modelo atômico e bandas de energia nos sólidos. Cristalografia e estrutura dos materiais. Propriedades e 
comportamento elétrico e magnético dos materiais: condutores, semicondutores, dielétricos e magnéticos. 
Tecnologia dos materiais e dispositivos eletroeletrônicos. Propriedades e aplicações dos materiais na engenharia. 
Novos materiais. 

OBJETIVOS 

Entender de maneira geral o conjunto dos materiais utilizados na engenharia. Entender o comportamento dos 
materiais elétricos e magnéticos com suas aplicações na engenharia. Conhecer critérios de seleção de materiais 
de construção de equipamentos e dispositivos semicondutores e resistores. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Materiais para Engenharia  

2. Modelo Atômico e bandas de energia nos sólidos.  

3. Cristalografia e estrutura dos materiais. 

4. Defeitos do cristal e estruturas não cristalinas 

5. Comportamento Elétrico 

6. Comportamento Óptico 

7. Materiais Condutores 

8. Materiais Semicondutores 

9. Materiais Dielétricos 

10. Materiais Magnéticos 

11. Tecnologia dos materiais e dispositivos eletroeletrônicos 

12. Propriedades e aplicações dos materiais na Engenharia. 
13. Novos Materiais aplicados à engenharia elétrica e/ou de telecomunicações. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A metodologia adotada refere-se aulas teóricas, ministradas através de exposição oral do conteúdo pragmático 
com o auxílio do retroprojetor e quadro, exercícios em sala de aula e trabalhos referentes ao conteúdo 
programático. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliações Teóricas: 
Avaliação 1 = P1   Valor: 3.5 pontos 
Avaliação 2 = P2   Valor: 3.5 pontos 
Avaliação Substitutiva  Valor: 3.5 pontos (substitui uma das Avaliações P1 ou P2 – sendo a menor nota) 

Trabalho escrito: 
Avaliação 3 = T   Valor: 1.0 ponto 

Apresentação de seminário: 
Avaliação 4 = S   Valor: 2.0 pontos 

Nota Final  NF = (P1 + P2 + T + S)        (Total: 10 pontos) 

Se NF > 6.0 o aluno estará aprovado na disciplina. 
Se NF < 6.0 o aluno estará reprovado na disciplina. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1) SHACKELFORD, J. F. Ciência dos Materiais, 6ª ed., Ed. Pearson Education, 2008.  

2) KITTEL, C. Introduction to Solid State Physics, Seventh Edition, John Wiley& Sons, New York, EUA, 1996. 

3) SCHMIDT, W., Materiais Elétricos. 2 ed. rev. São Paulo: Edgar Blucher, 1979. Nv. ISBN 8521200889. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1) REZENDE, S. M., A Física de Materiais e Dispositivos  Eletrônicos, Ed UFPE, Recife, Brasil 1996.. 

2) SZE, S. M., Semiconductor Devices: Physics and Technology, John Wiley  & Sons, New York, EUA, 1985. 

3) STREETMAN, B. G., Solid State Electronic Devices, Fouth Edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, EUA, 1995. 

4) CALLISTER, W. D. Ciencia e Engenharia dos Materiais. Ed. LTC, 2008. 
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Medidas Elétricas para Telecomunicações Período: 6° Currículo: 2010
Docente Responsável: Sandro Adriano Fasolo Unidade Acadêmica:  DTECH
Pré-requisito: Circuitos Elétricos I Co-requisito: -
C.H. Total: 36h C.H. Prática: 18h C.H. Teórica: 18h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2°

EMENTA
Metrologia  básica.  Componentes  elétricos  e  eletrônicos  na  instrumentação.  Instrumentos  eletromecânicos  e
eletrônicos. Métodos de medição analógica e digital em circuitos elétricos. Medidas no domínio do tempo e da
frequência.

OBJETIVOS
Conceituar medidas elétricas. Enfatizar as principais técnicas de realizações de medições das grandezas elétricas.
Preparar o aluno para a utilização dos equipamentos nas aulas práticas das disciplinas do curso.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Aula introdutória: apresentação da ementa, regras e outras informações pertinentes.
2. Metrologia. 
3. Sistema Internacional de Unidades.
4. Componentes elétricos e eletrônicos em medidas elétricas.
5. Instrumentos analógicos de bobina móvel.
6. Projeto de voltímetro e amperímetro DC.
7. Princípio de medidas de grandezas elétricas em corrente alternada.       
8. Projeto de voltímetro e amperímetro AC.
9. Projeto de homímetro.
10. Medidas no domínio do tempo e da frequência. 

METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas  expositivas  usando o quadro negro,  transparências,  com resolução de exemplos  e  exercícios.  Aulas  em
laboratório para assimilação da teoria e simulações computacionais. O professor disponibilizará 3h por semana
para atendimento aos alunos de todas as disciplinas sob sua responsabilidade, conforme resolução. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Ao  longo  do  semestre  serão  realizadas  três  avaliações  teóricas  e  individuais,  com  a  finalidade  de  aferir  o
conhecimento adquirido e o empenho do discente ao longo do semestre. A nota final será a média aritmética
simples das notas obtidas em três avaliações:
*Avaliação A englobando os tópicos 2,3 e 4. Nota máxima: 10,0
*Avaliação B englobando os tópicos 5,6,7 e 8. Nota máxima: 10,0
*Avaliação C englobando os tópicos 9 e 10. Nota máxima: 10,0
Uma avaliação substitutiva individual, teórica, com 100 min de duração durante o horário das aulas e versando
sobre todo o conteúdo programático será aplicada, obrigatoriamente, a todos os discentes e substituirá a menor
nota, caso seja maior, entre as avaliações A,B ou C. Para ser aprovado(a) o(a) discente deverá possuir uma média
final maior ou igual a 6,0 e, também, frequência na disciplina maior ou igual a 75% da carga horária total da
disciplina.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1) TORREIRA, Raul Peragallo. Instrumentos de Medição Elétrica. Editora Hemus.
2) DYER, Stephen A. Wiley Survey of Instrumentation and Measurement. Wiley-IEEE Press, 2001.
3) VASSALLO, Francisco R.. Manual de instrumentos de medidas eletrônicas. São Paulo: Hemus, 2004. 223 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1) MEDEIROS,Solon de. Fundamentos de Medidas Elétricas. Editora Guanabara
2)  MIODUSKI  ,  Alfons  Leopold.  Elementos  e  Técnicas  Modernas  de  Medição  Analógia  e  Digital.  Editora
GUANABARA DOIS.

Prof. Sandro Adriano Fasolo

Aprovado pelo Colegiado em      /     /

Prof. Moacir de Souza Júnior
Coordenador do Curso de 

Engenharia de Telecomunicações
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES
PLANO DE ENSINO

Disciplina:  Meio  Ambiente  e  Gestão  para  a
Sustentabilidade

Período: 3° Currículo: 2010

Docente Responsável: Erivelto Luís de Souza/ João
Victor Sales Castro

Unidade Acadêmica: DTECH

Pré-requisito: – Correquisito: –
C.H. Total: 36h C.H. Prática:

00h
C.H. Teórica: 36h Grau:

Bacharelado
Ano:
2022

Semestre: 2º

EMENTA
Meio  ambiente  e  desenvolvimento  sustentável:  princípios  e  conceitos  fundamentais.  Problemas
ambientais  em  escala  global.  Impacto  ambiental  e  avaliação:  implicações  para  a  sociedade  e
organizações.  Ética  ambiental  e  gestão  para  a  sustentabilidade.  Conflitos  e  bases  institucionais:
negociação, legislação e direito ambiental. Tecnologias para o desenvolvimento sustentável: ciclo de
vida dos produtos, produção limpa e eficiência energética. Geração, destino e tratamento de resíduos.

OBJETIVOS
Compreender os conceitos de meio ambiente, problemas ambientais e desenvolvimento sustentável.
Desenvolver  postura  ética  e  atitude  crítica  frente  aos  processos  produtivos,  em  busca  da
sustentabilidade.  Compreender princípios de negociação,  legislação e direito ambiental.  Fomentar o
desenvolvimento e a aplicação de tecnologias para o desenvolvimento sustentável, com ênfase em
ciclo de vida de produtos, produção limpa e eficiência energética.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1) Histórico sobre meio ambiente e surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável.
- A evolução histórica da questão ambiental;
- Criação do meio “cultural” e o processo de industrialização;
- Surgimento da consciência ambiental, surgimento dos programas, conferências e tratados em relação ao
meio ambiente;
- Conceito de reservas da biosfera, agenda 21 e agenda 21 local;
- Histórico da construção do conceito de desenvolvimento sustentável, visão da sociedade e empresarial;
- Conceitos importantes de meio ambiente.

2) Problemas Ambientais Globais
- Retomada do início dos impactos ambientais no mundo;
- Efeito Estufa: conceito, principais gases do efeito estufa, consequências do seu agravamento;
- Buraco na camada de ozônio: conceito de camada de ozônio, causas da sua destruição, consequências 

do seu agravamento;
- Chuva ácida: Definição e como se forma a chuva ácida, principais causas e consequências de sua forma-

ção;
- Smog: conceito, definição de smog fotoquímico e industrial e consequências;
- Exemplos de impactos ambientais nacionais, locais e individuais.

3) Avaliação de Impacto Ambiental (AIA): ferramentas e aplicações
- Definição de Impacto ambiental e de Avaliação de Impacto Ambiental;
- Histórico e surgimento das leis e Resoluções sobre implantação do AIA, conceito de licenciamento ambi-

ental;
- Definições e padronização de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA), metodologias de aplicação do AIA, etapas e ferramentas do AIA.

4) Ética ambiental e Gestão para a sustentabilidade.
- Conceitos de ética e ética ambiental, importância e desafios da ética ambiental, princípios para a susten-

tabilidade;
- Conceitos de gestão e gestão ambiental, surgimento das normas ambientais e do sistema de gestão am-

biental, gestão para a sustentabilidade em empresas;
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- Classificação, origem e gestão dos resíduos sólidos;
- Fontes de poluição;
- Normas sobre resíduos;
- Legislação básica dos recursos hídricos;
- Gestão dos recursos hídricos;
- Classificação tipos de água;
- Diferentes usos de água.

5) Conflitos e bases institucionais: negociação, legislação e direito ambiental.
- Introdução aos conceitos de legislação e direito ambiental: resoluções, decretos e leis;
- A estrutura de gestão ambiental pública no Brasil e os Órgãos ambientais;
- Etapas e competências do Licenciamento Ambiental;
- Licença prévia, Licença de instalação e Licença de operação;
- Relação de Resíduos e Rejeitos e Processo;
- Resíduos sólidos urbanos: lixões, aterros sanitários e aterros controlados;
- Geração, destino e tratamento de resíduos.
- Política dos 5R’s.

6) Tecnologias para o desenvolvimento sustentável: ciclo de vida dos produtos, produção limpa e eficiência 
energética.

- Conceitos e importância dessa nova área de estudo;
- Perspectivas para produção de novos produtos;
- Problematização ambiental desses novos produtos.

7) Geração, destino, tratamento e reciclagem de resíduos.
- Uso de materiais eletrônicos;
- Contaminação radiométrica;
- Congestionamento eletromagnético;
- Saturação visual e acústica;
- Geração de ruídos;
- Movimentação de pontos de comunicação;
- Efeitos de Radiações Iônicas.

METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas presenciais nos horários da disciplina:
 Materiais em powerpoint, word e pdf; Vídeos do youtube com material adicional.
 Palestras e apresentações para material adicional ao conteúdo.

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A frequência será registrada durante as aulas presenciais.

A  nota  será  composta  de  3  avaliações  (todas  as  avaliações  são  textuais  e/ou  apresentações
elaboradas pelos alunos, cujos trabalhos ou links serão enviados por e-mail):

1. Trabalho em grupo – valor de 3,0 pontos;
2. Prova individual – valor de 3,0 pontos;
3. Apresentação em grupo – valor de 4,0.

Prova substitutiva:
1. Prova única, abordando todo o conteúdo, valor de 10,0 pontos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. ANDRADE, R.O.B.; TACHIZAWA, T.; CARVALHO, A. B. Gestão Ambiental: Enfoque estratégico

aplicado ao desenvolvimento sustentável. São Paulo: Makron, 2000.
2. BRAGA, B. HESPANHOL, I.; CONEJO, J. G. L. Introdução à Engenharia Ambiental. São Paulo:

Pearson Education, 2008.
3. FALADORI, G. Limites do desenvolvimento sustentável. Campinas: Unicamp. 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. HINRICHS,  R.  A.;  KLEINBACH,  M.;  REIS,  L.  B.  Energia  e  Meio  Ambiente.  São  Paulo,
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Cengage Learning, 2010.
2. SINGER, P. Ética Prática. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2002.
3. CAVALCANTI,  C.  (org.).  Desenvolvimento  e  natureza: estudos  para  uma  sociedade

sustentável. Cortez Editora, 1995.
4. REIGOTA, M. O que é educação ambiental. São Paulo: Brasiliense, 1994.
5. KLOETZEL, K. O que é meio ambiente. São Paulo: Brasiliense, 1994.

Prof. Dr. Erivelto Luís de Souza
Docente Responsável

Aprovado pelo Colegiado em        /        /

Prof. Ramon Dornelas  Soares
Coordenador do Curso de Engenharia de

Telecomunicações
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 
TELECOMUNICAÇÕES 

 
PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Metodologia Científica Período: 1º Currículo: 2010 

Docente Responsável: Fábio Rodrigo Leite Unidade Acadêmica: DTECH 

Pré-requisito: - - - - - Co-requisito: - - - - - 

C.H. Total: 36 h C.H. Prática: 00 h C.H. Teórica: 36 h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º 

EMENTA 

O fazer científico e a reflexão filosófica. Diretrizes para leitura, compreensão e formatação de textos científicos. 
Tipos de textos e normatização ABNT. Noções fundamentais do fazer científico: método, justificação, 
objetividade, intersubjetividade. O problema da indução e o método hipotético-dedutivo. Realismo e 
antirrealismo. Progresso, incomensurabilidade e historicidade. Ciência: objetivos, alcance, limitações. 
Demarcação: ciência versus pseudociência. 

OBJETIVOS 

Conhecer e compreender os tipos de trabalhos científicos e os aspectos fundamentais que orientam a sua 
produção. Compreender e problematizar perspectivas e princípios implicados no processo de investigação 
científica. Problematizar a noção de progresso da ciência sob a ótica da epistemologia e da história da ciência. 
Refletir sobre os objetivos, alcance e limitações da produção científica. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. A pesquisa científica: 
1.1. O modus operandi acadêmico; 
1.2. Normalização de trabalhos acadêmicos. 

2. A cosmovisão e o método aristotélicos. 
3. A metodologia da ciência moderna: 

3.1. O indutivismo experimentalista de Francis Bacon; 
3.2. O matematismo de Galileu Galilei. 

4. Interlúdio formal: 
4.1. Sobre os métodos sintético e axiomático; 
4.2. Critérios causais e o método indutivo. 

5. A natureza do conhecimento científico: 
5.1. O papel da teoria nos experimentos científicos segundo Pierre Duhem; 
5.2. Normativismo e convencionalismo na metodologia falseacionista de Karl Popper; 
5.3. O lugar do método da descrição de Thomas Kuhn da dinâmica científica. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Trata-se de um curso eminentemente teórico, organizado a partir de aulas expositivas, nas quais far-se-á amplo 
uso de data show. Ademais, utilizaremos o Portal Didático, no qual serão inseridos excertos das bibliografias 
básica e complementar, informações sobre as avaliações, os slides das aulas (quando for o caso) e um link para 
um acervo, hospedado no Google Drive, de curtos vídeos para complementação didática. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A nota final será constituída pela soma do resultado: (i) de um trabalho dissertativo dirigido, a ser redigido em 
grupo (com valor de 1/3 da nota final); mais o resultado (ii) de uma prova individual aberta e sem consulta, a ser 
realizada em sala (com valor de 1/3 da nota final); além (iii) de um questionário (com valor de 1/3 da nota final), 
disponibilizado e respondido no Portal Didático (o mesmo ficará disponível por um prazo de cinco dias corridos, e 
deverá ser respondido em até 24h após aberto). 

Ademais, ao final do curso, prevê-se uma avaliação substitutiva individual e optativa, abrangendo todo o 
conteúdo da disciplina, a qual substituirá, caso sua nota seja superior, a menor nota dentre as três notas obtidas 
nas avaliações prévias. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências naturais e sociais. São Paulo: Pioneira 
Thomson, 2002. 

GLEISER, M. A dança do universo. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
GLEISER, M. Retalhos cósmicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 
KUHN, T. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALFONSO-GOLDFARB, Ana Maria. O que é história da ciência. São Paulo: Editora Brasiliense, 1994. 
ANDERY, M. A. et al. Para compreender a ciência: uma perspectiva histórica. 12. ed. São Paulo: EDUC, 2003. 
CHALMERS, A. F. O que é a ciência, afinal? São Paulo: Brasiliense, 1993. 
CREASE, R. P. Os dez mais belos experimentos científicos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 
DAWKINS, R. Desvendando o arco-íris: ciência, ilusão e encantamento. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

 

 

 

Docente Responsável 

Aprovado pelo Colegiado em        /        / 
 
 
 

Prof. Moacir de Souza Júnior 
Coordenador do Curso de Engenharia de 

Telecomunicações 
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES
PLANO DE ENSINO

Disciplina: Métodos Matemáticos Período: 4 Currículo: 2010

Docente Responsável: Mariana Garabini C. Hoyos Unidade Acadêmica: DEFIM
Pré-requisito: Cálculo Diferencial e Integral I Correquisito: não há
C.H. Total:
36h

C.H. Prática:
0h

C.H. Teórica:
36h

Grau:
Bacharelado

Ano:
2022

Semestre: 2º

EMENTA
Números Complexos. Funções complexas. Funções Analíticas. Condições de Cauchy-Riemann.

Transformações. Aplicações.

OBJETIVOS
Ao final do curso, o aluno deverá estar familiarizado com a álgebra e o cálculo elementar de uma variável

complexa, ampliando assim o ferramental básico para a solução de problemas práticos em sua área de

atuação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADES DE ENSINO

Unidade 1 – Números Complexos

1.1 Definição

1.2 Operações

1.3 Representações

Unidade 2 - Funções Complexas

2.1 Regiões no Plano Complexo

2.2 Definição e exemplos de funções de 01 variável complexa

2.3 Funções Complexas Elementares

2.3.1 Função Exponencial

2.3.2 Funções Trigonométricas

2.3.3 Funções Hiperbólicas

2.3.4 Função Logaritmo

Unidade 3 – Funções Analíticas

3.1 Limites

3.2 Continuidade

3.3 Derivada

3.4 Analiticidade

3.5 Condições de Cauchy-Riemann

3.6 Funções Analíticas

Pág. 1 de 2



3.7 Funções Harmônicas

Unidade 4 - Transformações

4.1 - Transformações por funções elementares

4.2 - Transformações Conformes

4.3 - Transformações de Mobius

Unidade 5 - Aplicações

5.1 Série de Fourier na forma complexa

5.2 Transformada de Laplace e Transformada de Fourier

METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas presenciais expositivas, aulas presenciais de exercícios, aulas presenciais de dúvidas, atendimento

presencial e remoto para dúvidas, sala virtual no portal didático com roteiro de estudo, vídeo aulas e

atividades.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Serão realizadas 3 (três) atividades avaliadas com valor de 10 (dez) pontos cada. A nota final do aluno

será a média aritmética simples entre as notas obtidas nessas três atividades. Além disso, ao final do

semestre, haverá uma prova substitutiva, versando sobre todo o conteúdo lecionado. Qualquer aluno

matriculado na disciplina poderá fazer a prova substitutiva. A nota obtida nesta prova, caso seja maior,

substituirá a menor nota obtida pelo aluno nas três atividades avaliadas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1) KREYSZIG, Erwin. Matemática Superior para Engenharia, vol.2. 9 ed. LTC: Grupo gen, 2009. 270 p.

2) AVILA, Geraldo. Variáveis Complexas e suas aplicações. 3 ed. Rio de Janeiro:LTC, 2000. 271 p.

3) CHURCHILL, Ruel V. Variáveis Complexas e suas aplicações. São Paulo: McGraw-Hill, 1975. 276 p.

4) OLIVEIRA, Edmundo Capelas; RODRIGUES Jr., Waldyr Alves. Funções Analíticas com aplicações. 1 ed.

São Paulo: Editora Livraria da Física, 2006. 222 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1) SPIEGEL, Murray. Variáveis Complexas. Coleção Schaum. Ed McGraw-Hill.

2) SOARES, Márcio Gomes. Cálculo em uma variável complexa. 4 ed. IMPA, 2001.

3) NETO, Alcides Lins. Funções de uma variável complexa. 2 ed. IMPA, 2008.

4) AHLFORS, Lears V. Complex Analysis: an introduction to the theory of analytic functions of one

complex variable. New York: McGraw-Hill, 1953.247 p.

5) KREYSZIG, Erwin. Matemática Superior para Engenharia. Volume 2. 9 ed.Rio de Janeiro: LTC, 2009.

Docente Responsável

Aprovado pelo Colegiado em        /        /

Prof. Moacir de Souza Júnior

Coordenador do Curso de Engenharia de Telecomunicações
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Microprocessadores  Período: 9° Currículo: 2010

Docente  Responsável:  Mariana   Geny  Moreira   (teoria)
João Hallack Sansão (prática)

Unidade Acadêmica:  DTECH

Pré-requisito: Sistemas Digitais Co-requisito: Não há

C.H. Total: 72 h C.H. Prática: 36 h C.H. Teórica: 36h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º

EMENTA

Arquitetura  e   funcionamento  de microprocessadores  e  microcontroladores.   Instruções  de  máquina:
operações,  registradores,  modos de endereçamento,  pilhas,  sub-rotinas,  polling,   interrupções,  DMA,
IMA.   Interfaces  de  entrada  e   saída   Programação  de  microcontroladores:   linguagem  de  montagem
(assembly). Aulas práticas em laboratório.

OBJETIVOS

Fornecer   ao   aluno   a   capacidade   de   compreender   conceitos   de   arquitetura   e   funcionamento   de
microprocessadores  e microcontroladores.  Desenvolver no aluno a capacidade de elaborar  soluções
baseadas em microcontroladores e programá-los.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Visão geral de um sistema computacional.

• Tipos de memória: RAM dinâmica, RAM estática, ROM, PROM.

• Aritmética binária.

• Linguagem de descrição de hardware: verilog.

• Componentes de um processador: blocos funcionais; instruções; controle e temporização.

• Organização de computadores: datapath; instruções; controle e temporização.

• Arquitetura de computadores: registros; modos de endereçamento; conjunto de instruções.
METODOLOGIA DE ENSINO

O conteúdo será exposto em sala de aula por meio de recursos multimídia, disponibilizado no portal
didático da UFSJ e trabalhado por meio de simulações e estudos dirigidos. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada por meio de exercícios, simulações e estudos dirigidos, de acordo com as
especificações   solicitadas   e   entregues   dentro   do   prazo   estipulado,   realizados   semanalmente.   As
atividades terão pesos iguais. Será ofertado, uma avaliação substitutiva abrangendo todo o conteúdo
estudado, com valor de 60% dos pontos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

   1- PEREIRA, F. Microcontroladores PIC – Programação em C. 7a Edição. Editora 2. Érica. 3. PEREIRA, F. 

   2- Microcontroladores PIC, Técnicas Avançadas. 2a Edição. Editora 4. Érica, 2002. 5. FLOYD, T. L. 

3- Sistemas Digitais. Fundamentos e aplicações. 9a Edição. Editora Bookman, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

    1- SOUZA, D. J. Desbravando o PIC. 5a Edição. Editora Érica, 2000. 

2- TOCCI, R. J. Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações. 8a Edição. Editora Prentice-Hall, 2003.

3- PATTERSON, D. A.; HENNESSY, J. L. Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software.
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3a Edição. Editora LTC, 2000. 

4- TANENBAUM, A. S. Organização Estruturada de Computadores. 5a Edição. Editora Pearson, 2006. 

5- MIYADAIRA, A. N. Microcontroladores PIC18 – Aprenda e programe em Linguagem C. 3a Edição. Editora

Érica, 2000. 

Docente Responsável

Aprovado pelo Colegiado em        /        /

Moacir de Souza Junior
Coordenador do Curso de Engenharia de

Telecomunicações
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Microondas Período: 9º Currículo: 2010
Docente Responsável: Glaucio Lopes Ramos Unidade Acadêmica: DETEM
Pré-requisito: Eletromagnetismo Co-requisito:
C.H. Total: 72 h C.H. Prática: 36 h C.H. Teórica: 36 h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º

EMENTA
Casamento de impedâncias. Componentes passivos. Acopladores e cavidades ressonantes. Componentes ativos.
Misturadores e detectores. Amplificadores e osciladores. Medidas em microondas. Radioenlaces em HF e VHF.
Radioenlaces emmicroondas. Configurações de sistemas. Dimensionamento. Aula prática em laboratório.

OBJETIVOS
Ao final o aluno será capaz de conhecer o funcionamento dos principais componentes passivos em guia de onda
para aplicações em sistemas de Rádio Frequência (RF), assim como a teoria que envolve as linhas de transmissões
e o emprego da carta de Smith.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução

1.1. Espectro eletromagnético.
1.2. Aplicações para micro-ondas.

2. Linhas de Transmissão
2.1. Equações e parâmetros.
2.2. Campos em linhas de transmissão infinitas e finitas.
2.3. Coeficiente de reflexão.
2.4. Casamento de impedância.
2.5. Carta de Smith.

3. Guia de Onda
3.1. Guia de onda retangular.
3.2. Guia de onda circular.

4. Cavidade Ressonante
4.1. Cavidade retangular.
4.2. Cavidade circular.

5. Divisores de Potência e Acopladores direcionais.
6. Introdução aos sistemas de micro-ondas.
7. Aulas práticas.

METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas expositivas, aulas de laboratório, avaliação teórica, listas de exercícios.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Provas Teóricas: P1, P2
Aulas Práticas: AP
MF: Média Final
AS: Avaliação Substitutiva, podendo substituir a nota da P1 ou P2.
MF = [ 0,4*P1 + 0,4*P2 + 0,2*AP ]

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. POZAR, David M. Microwave engineering. 3.ed. Danvers: John Wiley & Sons, 2005.
2. COLLIN, Robert E. Foundations for microwave engineering. 2.ed. New York: IEEE Press, 2001.
3. RIBEIRO, José Antônio Justino. Engenharia de microondas: fundamentos e aplicações. São Paulo: Érica,
2008.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. RUSSER, Peter. Electromagnetics, microwave circuit and antenna design for communications engineering.

2.ed. Boston: Artech House, 2006. 729 p. Campus Alto Paraopeba.
2. BALANIS, Constantine A. Advanced engineering electromagnetics. Hoboken: John Wiley & Sons, 1989.
3. SILVER, Samuel (ed.). Microwave antenna theory and design. London: Peter Peregrinus, 1997.

Prof. Glaucio Lopes Ramos

Aprovado pelo Colegiado em / /

Prof. Moacir de Souza Júnior
Coordenador do Curso de Engenharia de

Telecomunicações
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA 
TELECOMUNICAÇÕES 

 
PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Princípios de Comunicações Período: 6° Currículo: 2010 

Docente Responsável: Itallo Guilherme Machado Unidade Acadêmica: DTECH 

Pré-requisito: Análise de Sinais e Sistemas Co-requisito:  

C.H. Total: 72h C.H. Prática:  C.H. Teórica: 72h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º 

EMENTA 

Introdução às modulações. Representação de Fourier de Sinais e Sistemas. Modulação e demodulação em 
amplitude. Modulação e demodulação em ângulo. Sinais aleatórios e ruído. Desempenho das modulações 
analógicas frente ao ruído. Amostragem e conversão analógica para digital. Princípios de teoria da informação. 

OBJETIVOS 

Ao final da unidade curricular o aluno será capaz de compreender as principais técnicas de modulação analógicas, 
demodulação e detecção; modelar o efeito do ruído e calcular o desempenho das modulações analógicas e a 
conversão analógica digital. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Introdução às modulações. a) Histórico b) Aplicações c) Contextualização 2) Representação de Fourier de Sinais 
e Sistemas. a) A transformada de Fourrier b) Propriedades da Transformada de Fourrier c) Função Delta de Dirac 
d) Transformada de Fourrier para sinais periódicos e) Convolução f ) Filtros passa-baixa ideai. Correlação e 
Densidade espectral 3) Modulação e demodulação em amplitude. a) Contextualização AM: Vantagens, limitações; 
b) Modulação de Faixa Lateral Dupla (portadora suprimida) c) Modulação de faixa Lateral Dupla; d) Receptor, 
arquitetura; e) Modulação por Faixa Lateral Única 4) Modulação e demodulação em ângulo. a) Contextualização 
FM: Vantagens, limitações; b) Relação entre ondas PM e FM; c) Modulação em frequência de Faixa Estreita/Larga 
d) Geração de FM e) Demodulação FM 5) Sinais aleatórios e ruído. a) Probabilidade de Variáveis Aleatórias b) 
Esperança; c) Processos Aleatórios; Correlação de Processos Aleatórios/Processos Gaussianicos 6) Desempenho 
das modulações analógicas frente ao ruído. a) Ruído em Sistemas de Comunicações; b) Relação Sinal/Ruído c) 
Ruído em receptores AM e SSB e FM e) Pré-ênfase FM 7) Amostragem e conversão analógica para digital. a) 
Processo de Amostragem; b) Modulação por Amplitude de Pulso c) Modulação por Posição de Pulso 8) 
Introdução a teoria da informação. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas Síncronas: Expositivas, com utilização da lousa/interativa ou recurso de representação gráfico similar. Aulas 
de experimentos em computador ilustrando os conteúdos abordados na teoria. Serão disponibilizadas listas de 
exercícios para que o aluno possa aprofundar os temas apresentados de frequência semanal ou quinzenal. 
Trabalho Prático utilizando ferramenta computacional (MatLab@ ou Octave@) envolvendo a modelagem de 
Sistemas De Telecomunicações que deverá ser realizado concomitantemente ao desenvolvimento do conteúdo 
programático. No início do Semestre, o aluno receberá uma lista de exercícios práticos que deverá implementar e 
entregar ao término do semestre. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Dos 100% de pontos a serem distribuídos ao longo do semestre, sendo que:  
Avaliações* individuais: (2 X) 40%;  
Listas e Trabalho Prático de Modelagem de Sistemas de Telecomunicações: 20%;  
 
Caso a nota obtida através da soma dos itens 1 e 2 acima seja igual ou maior que 60%, o aluno estará 
aprovado**.  
*Será concedida uma “2° chamada” para cada avaliação de acordo com os critérios definidos nas Normas e 
Procedimentos Acadêmicos em vigor na instituição.  
** Será concedida uma “Avaliação Substitutiva” de acordo com os critérios definidos nas Normas e 
Procedimentos Acadêmicos em vigor na instituição, que substituirá alguma (a menor) nota nas outras provas já 
previstas.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1) HAYKIN, Simon; MOHER, Michael. Introduction to analog and digital communications. John Wiley & Sons, 
2007.  
2) LATHI, B. P. Modern digital and analog communications systems. 3a edicao. Oxford University Press.  
3) COUCH, L. E. Digital And Analog Communication Systems. Prentice Hall. 7a edicao. 2006 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1) COUCH, L. E. Modern communications systems: principles and applications. Prentice-Hall , 1995.  

2) MEDEIROS, Julio Cesar de Oliveira. Princípios de telecomunicações: teoria e pratica. Erica, 2ª 

edição. 2007.  

3) GOMES, Alcides Tadeu, Telecomunicações transmissão e recepção AM FM e sistemas pulsados. 

Erica. 20ª edição. 2004.  

4) SOARES NETO, Vicente. Telecomunicacoes: sistemas de modulacao. Erica, 2005. 5) 

WOZENCRAFT, J. M., JACOBS I. M.. Principles of communication engineering. Waveland Press, 

1990. 

 

 

 

Docente Responsável 

Aprovado pelo Colegiado em        /        / 
 
 
 

Prof. Moacir de Souza Junior 
Coordenador do Curso de Engenharia Telecomunicações 

 



Coordenadoria do Curso de Engenharia de
Telecomunicações

Plano de Ensino
2 semestre de 2022 (15/08/2022 a 23/12/2022)

Disciplina: Processamento de Áudio e Vídeo Período: 9 Currículo: 2010
Docente: Leonardo Carneiro de Araújo Unidade Acadêmica: DTECH
Pré-requisito: Análise de sinais e sistemas Co-requisito: —
C.H. Total: 72 C.H. Prática: 18 C.H. Teórica: 54 Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2

Ementa
O que é ‘Multimídia’? Acústica. Conversão de áudio analógica-digital-analógica. Áudio digital: filtros, com-
pressão, transmissão. Áudio 3D. Síntese de sinais de áudio. Voz: processamento, compressão, supressão de eco
e jitter. O sistema visual humano e sistemas artificiais de imageamento: Anatomia do olho, Fenômenos percep-
tuais, Colorimetria, Sistemas de reprodução de cores; Padrões de compressão. Amostragem e quantização de
sinais de vídeo e imagens: teorema da amostragem multidimensional, Quantização. Imagem: sistemas de cores,
compactação. Representação matemática de sinais de vídeo e imagens: no domínio espaço-temporal, no domínio
da frequência; Compressão de imagens e vídeo: fundamentos de teoria da informação, transformadas, algoritmos
de compressão de imagens (JPEG, JPEG2000), algoritmos de compressão de vídeo (MPEG 1, 2 e 4); Realce de
imagens: operações pontuais, operações com histograma, filtragem. Restauração de imagens e vídeo: filtragem
de Wiener, filtragem FIR ótima.

Objetivos
Ao final o aluno será capaz de compreender técnicas de processamento digital aplicadas aos sinais de imagens,
áudio, fala e vídeo.

Conteúdo Programático
1. Introdução. 2. Sinais de Áudio, Imagens e Vídeos. 3. GNU-Octave. 4. Compressão, Redundância.
5. Amostragem, Aliasing, Reconstrução, Conversão Analógico-digital e Digital-analógico. 6. Compressão Ad-
Hoc, Compressão RLE, Codificação Move-to-Front, Métodos de Dicionário. 7. Métodos Estatísticos, Teoria da
Informação, Entropia, Códigos de Tamanho Variável, Códigos com Prefixo, Código Unário, Código Golomb, Cod-
ificação Shanno-Fano, Codificação Huffman, Compressão de Fax. 8. Sistemas Discretos, Transformada de Fourier,
Representação no domínio da frequência, DFT, DCT e wavelets. 9. Imagens, Processamento de imagens, Ruído,
Cores. 10. Visão humana. 11. Tipos de imagens, Abordagens para compressão, Armazenamento, Compressão
sem perdas, Métricas para medir distorção, Compressão com perdas. 12. Audição Humana. 13. Codificação e
Compressão de Sinais de Áudio. 14. Fala, Propriedades, Compressão. 15. Reconhecimento de Padrões e extração
de característica.

Metodologia de Ensino
Aulas Teóricas/Práticas. Exercícios. Leitura do Livro Texto, Bibliografia Complementa, Artigos Científicos e
Documentação dos Softwares utilizados. Aulas Computacionais Práticas. Trabalhos Teóricos e Práticos. Real-
ização de Seminários.

Critérios de Avaliação
Serão realizadas 5 tarefas (cada um com valor de 20% do total de pontos) no decorrer do período. Ao
final, opcionalmente, será realizada uma tarefa para substituir a menor nota.

Bibliografia Básica

1



JAIN, Anil K. Fundamentals of Digital Image Processing. Prentice Hall, 1989.
TEKALP, A. Murat. Digital Video processing. Prentice Hall, 1995.
GONZALEZ, Rafael C. Processamento de Imagens Digitais, Editora Edgard Blucher, 2000.
SALOMON, David, MOTTA, Giovanni, Handbook of Data Compression, Springer, 2010.
SALOMON, David. Data Compression: The Complete Reference. Springer.
GIBSON, Jerry D. Multimedia Communications: Directions and Innovations. Academic Press.
OPPENHEIM, Alan V., SCHAFER, Ronald W. e BUCK, John R., Discrete-time Signal Processing. Prentice
Hall.
GALLAGER, Robert. Principles of Digital Communication. Cambridge - USA. 1a edição. 2008. Disponível em:
http://www.mit.edu/~6.450/handouts/6.450book.pdf
PRANDONI, Paolo, VETTERLI, Martin, Signal Processing for Communications. Disponível em: https://www.
sp4comm.org/download.html
VAIDYANATHAN, P. P., The theory of linear prediction. Disponível em: https://authors.library.caltech.
edu/25063/

Bibliografia Complementar
POHLMANN, Ken G. Principles of Digital Audio. Mc Graw-Hill, 2000.
FILHO, Wilson De Pádua Paula, Multimídia Conceitos e Aplicações, LTC, 2000.
MEGRICH , Arnaldo Televisão Digital: Princípios e Técnicas, Editora Érica, 2009.
ZOLZER, Udo. Digital Audio Signal Processing. John Wiley & Sons, 1998.
YOU, Yuli, Audio Coding: Theory and Applications, Springer.
GALLAGER, Robert. Principles Of Digital Communication. Cambridge-USA. 1a edição. 2008.
ATAL, Bishnu S., The History of Linear Prediction. IEEE Signal Processing Magazine, 2006.
Wikipedia - diversos artigos
GNU/Octave e Matlab - documentação de software e documentação online.
Outras documentações disponíveis online.

Prof. Leonardo Carneiro de Araujo

Aprovado pelo Colegiado em / /

Prof. Moacir de Souza Júnior
(coordenador do curso)

2
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA 

TELECOMUNICAÇÕES 

 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Processamento e transmissão digital de 
informação 

Período: 7° Currículo: 2010 

Docente Responsável: Itallo Guilherme Machado Unidade Acadêmica: DTECH 

Pré-requisito: Análise de Sinais e Sistemas Co-requisito:  

C.H. Total: 72h C.H. Prática:  C.H. Teórica: 72h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º 

EMENTA 

Modelo de um sistema de comunicações digitais. Sinais e espectro. Formatação e modulação em banda básica. 
Demodulação/detecção em banda básica. Modulação e demodulação/detecção em banda passante. 
Sincronização. Comunicação por espelhamento espectral. Comunicação digital através de canais lineares com 
distorção. Modulação codificada. 

OBJETIVOS 

Ao final da unidade curricular o aluno será capaz de compreender os principais tipos de modulações digitais em 
banda básica e passante, modelar o desempenho das modulações digitais e transmissão em canais com distorção 
linear. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1° Parte da Matéria: (Coberta pela Avaliação 1)  
1) Modelo de um sistema de comunicação digital  
2) Formatação e Modulação em banda base  
3) Demodulação e detecção em banda base  
2° Parte da Matéria: (Coberta pela Avaliação 2)  
4) Modulação e demodulação/detecção em banda passante  
5) Sincronização  
6) Comunicação por espelhamento espectral  
7) Comunicação digital através de canais lineares com distorção  
8) Introdução a Modulação codificada 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas Expositivas, com utilização da lousa/interativa ou recurso de representação gráfico similar.  Aulas de 
experimentos em computador ilustrando os conteúdos abordados na teoria. Serão disponibilizadas listas de 
exercícios para que o aluno possa aprofundar os temas apresentados de frequência semanal ou quinzenal. 
Trabalho Prático utilizando ferramenta computacional (MatLab@ ou Octave@) envolvendo a modelagem de 
Sistemas De Telecomunicações que deverá ser realizado concomitantemente ao desenvolvimento do conteúdo 
programático. No início do Semestre, o aluno receberá uma lista de exercícios práticos que deverá implementar e 
entregar ao término do semestre. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Dos 100% de pontos a serem distribuídos ao longo do semestre, sendo que:  
1. Avaliações* individuais: (2 X) 40%;  
2. Listas e Trabalho Prático de Modelagem de Sistemas de Telecomunicações: 20%;  

Caso a nota obtida através da soma dos itens 1 e 2 acima seja igual ou maior que 60%, o aluno estará 
aprovado**.  
*Será concedida uma “2° chamada” para cada avaliação de acordo com os critérios definidos nas Normas e 
Procedimentos Acadêmicos em vigor na instituição.  
** Será concedida uma “Avaliação Substitutiva” de acordo com os critérios definidos nas Normas e 
Procedimentos Acadêmicos em vigor na instituição, que substituirá alguma (a menor) nota nas outras provas já 
previstas.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1) LATHI, B. P. Modern digital and analog communications systems. 3a edição. Oxford University Press. 
2) SKLAR, Bernard. Digital Communications: fundamentals and applications. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2a 
edição. 2001. 
3) HAYKIN, Simon; MOHER, Michael. Introduction to analog and digital communications. John Wiley & Sons, 
2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1) GALLAGER, Robert. Principles Of Digital Communication. Cambridge-USA. 1a edição. 2008.  

2) COUCH, L. E. Digital And Analog Communication Systems. Prentice Hall. 7a edição. 2006  

3) COUCH, L. E. Modern communications systems: principles and applications. Prentice Hall , 1995.  

4) BARRY, John R; LEE, Edward A; MESSERSCHMITT, David G. Digital communication. Kluwer 

Academic, 3a edição. 2004.  

5) HAYKIN, Simon S. Digital communications.John Wiley & Sons, 1988. 

 

 

 

Docente Responsável 
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Prof. Moacir de Souza Junior 
Coordenador do Curso de Engenharia Telecomunicações 
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA 

TELECOMUNICAÇÕES 

 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Processamento e transmissão digital de 
informação 

Período: 7° Currículo: 2010 

Docente Responsável: Itallo Guilherme Machado Unidade Acadêmica: DTECH 

Pré-requisito: Análise de Sinais e Sistemas Co-requisito:  

C.H. Total: 72h C.H. Prática:  C.H. Teórica: 72h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º 

EMENTA 

Modelo de um sistema de comunicações digitais. Sinais e espectro. Formatação e modulação em banda básica. 
Demodulação/detecção em banda básica. Modulação e demodulação/detecção em banda passante. 
Sincronização. Comunicação por espelhamento espectral. Comunicação digital através de canais lineares com 
distorção. Modulação codificada. 

OBJETIVOS 

Ao final da unidade curricular o aluno será capaz de compreender os principais tipos de modulações digitais em 
banda básica e passante, modelar o desempenho das modulações digitais e transmissão em canais com distorção 
linear. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1° Parte da Matéria: (Coberta pela Avaliação 1)  
1) Modelo de um sistema de comunicação digital  
2) Formatação e Modulação em banda base  
3) Demodulação e detecção em banda base  
2° Parte da Matéria: (Coberta pela Avaliação 2)  
4) Modulação e demodulação/detecção em banda passante  
5) Sincronização  
6) Comunicação por espelhamento espectral  
7) Comunicação digital através de canais lineares com distorção  
8) Introdução a Modulação codificada 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas Expositivas, com utilização da lousa/interativa ou recurso de representação gráfico similar.  Aulas de 
experimentos em computador ilustrando os conteúdos abordados na teoria. Serão disponibilizadas listas de 
exercícios para que o aluno possa aprofundar os temas apresentados de frequência semanal ou quinzenal. 
Trabalho Prático utilizando ferramenta computacional (MatLab@ ou Octave@) envolvendo a modelagem de 
Sistemas De Telecomunicações que deverá ser realizado concomitantemente ao desenvolvimento do conteúdo 
programático. No início do Semestre, o aluno receberá uma lista de exercícios práticos que deverá implementar e 
entregar ao término do semestre. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Dos 100% de pontos a serem distribuídos ao longo do semestre, sendo que:  
1. Avaliações* individuais: (2 X) 40%;  
2. Listas e Trabalho Prático de Modelagem de Sistemas de Telecomunicações: 20%;  

Caso a nota obtida através da soma dos itens 1 e 2 acima seja igual ou maior que 60%, o aluno estará 
aprovado**.  
*Será concedida uma “2° chamada” para cada avaliação de acordo com os critérios definidos nas Normas e 
Procedimentos Acadêmicos em vigor na instituição.  
** Será concedida uma “Avaliação Substitutiva” de acordo com os critérios definidos nas Normas e 
Procedimentos Acadêmicos em vigor na instituição, que substituirá alguma (a menor) nota nas outras provas já 
previstas.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1) LATHI, B. P. Modern digital and analog communications systems. 3a edição. Oxford University Press. 
2) SKLAR, Bernard. Digital Communications: fundamentals and applications. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2a 
edição. 2001. 
3) HAYKIN, Simon; MOHER, Michael. Introduction to analog and digital communications. John Wiley & Sons, 
2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1) GALLAGER, Robert. Principles Of Digital Communication. Cambridge-USA. 1a edição. 2008.  

2) COUCH, L. E. Digital And Analog Communication Systems. Prentice Hall. 7a edição. 2006  

3) COUCH, L. E. Modern communications systems: principles and applications. Prentice Hall , 1995.  

4) BARRY, John R; LEE, Edward A; MESSERSCHMITT, David G. Digital communication. Kluwer 

Academic, 3a edição. 2004.  

5) HAYKIN, Simon S. Digital communications.John Wiley & Sons, 1988. 
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Programação Orientada a Objetos Período: 5 Currículo: 2010
Docente Responsável: Fernando Augusto Teixeira Unidade Acadêmica: DTECH
Pré-requisito: Algoritmos e Estruturas de Dados I Co-requisito:
C.H. Total: 72h C.H. Prática: 18h C.H. Teórica: 54h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre:2o

EMENTA
Filosofia e Princípios. Qualidade de Software. Modularidade. Reutilização de Software. Abstração. Tipos

Abstratos de Dados.  Objetos.  Classes.  Atributos. Métodos. Encapsulamento.  Interface. Hierarquia de

Classes.  Herança.  Polimorfismo. Análise  e Projeto Orientados por  Objetos.  Tratamento de Exceção.

Genericidade. Parametrização de Classes.  Linguagens Orientadas por Objetos: Java, C++, entre outras.

Aulas práticas em laboratório.

OBJETIVOS
Introduzir  os  conceitos  fundamentais  do  paradigma  de  orientação  a  objetos  e  a  sua  aplicação  à

programação orientada a objetos. Apresentação de conceitos de linguagens de programação orientadas

a objetos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1Visão geral
    1.1Classes e objetos
    1.2 Modelagem orientada a objetos
    1.3 Modularização
    1.4 Reutilização de código
2 Classes e objetos
    2.1 Declaração de classes
    2.2 Criação de objetos
    2.3 Atributos e métodos
    2.4 Construtores
    2.5 Membros static
    2.6 Vetor de objetos
3 Herança
    3.1 Definição
    3.2 Hierarquia de classes
    3.3 O ponteiro this
    3.3 Sobrecarga de métodos
    3.4 Herança múltipla
    3.5 Conversão entre tipos
4 Encapsulamento
    4.1 Definição
    4.2 Interface de acesso de uma classe
    4.3 Membros public
    4.4 Membros private
    4.5 Membro protected
    4.5 Sobrecarga de métodos na hierarquia de classes
5 Polimorfismo



    5.1 Definição
    5.2 Classes abstratas e interfaces
    5.3 Métodos abstratos
    5.4 Classes e funções amigas
6 Modelagem orientada a objetos
    6.1 Introdução a UML
    6.2 Processo de desenvolvimento de programas
    6.3 Diagrama de caso de uso
    6.4 Diagrama de sequência
    6.5 Diagrama de classes
7 Tratamento de Exceção
   7.1 Definição
   7.2 Tipos
   7.3 Utilização

METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas expositivas e práticas com exercícios em sala de aula, laboratório e atividades extraclasse.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
02 Provas de 35 pontos totalizando 70pts

   10 Exercícios Práticos totalizando 30 pontos

  01 Prova substitutiva de 35 pontos

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. DEITEL, H. M.; DEITEL, P.J.: Java - Como Programar, Bookman, Sexta Edição, 2005.

2. MIZRAHI, Victorine Viviane. Treinamento em Linguagem C++ - Módulo 2. 2a Ed. Makron Books:

São Paulo, 2006.

3. DEITEL, H. M.; DEITEL, P.J.: C++ - Como Programar, Bookman, 3ª Edição, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. STROUSTRUP B.: A Linguagem de Programação C++, Bookman, Porto Alegre, Terceira Edição,

1999.

2. BOOCH,G.  Object-oriented  analysis  and  design  with  Applications,  Addison-Wesley,  Segunda

Edição, 1994.

3. COX,B.J. Object-Oriented Programming, Addison Wesley, 1986. (Nacional: Makron 1991).

4. SATIR G.; BROWN D.: C++: The Core Language, O'Reilly, 1995.

5. STROUSTRUP  B.:  An  Overview  of  the  C++  Programming  language.  Handbook  of  Object

Technology. CRC Press, 1998.

Fernando Augusto Teixeira

Docente Responsável

Aprovado pelo Colegiado em      /     /

Prof. Moacir de Souza Júnior
Coordenador do Curso de Engenharia de

Telecomunicações



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO,
ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 18/07/2022

PLANO DE ENSINO Nº PE POO 2022/2/2022 - CETEL (12.52) 
(Nº do Documento: 955) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 18/07/2022 23:50 )
FERNANDO AUGUSTO TEIXEIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DTECH (12.27)

Matrícula: 1765343

 (Assinado digitalmente em 18/07/2022 19:47 )
RAMON DORNELAS SOARES

COORDENADOR DE CURSO - SUBSTITUTO

CETEL (12.52)

Matrícula: 2279817

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.ufsj.edu.br/public/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 955 2022 PLANO DE ENSINO 18/07/2022

de68202db2

https://sipac.ufsj.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


Pág. 1 de 2 

 

 
COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES 
 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Projeto e Computação Gráfica I Período: 3º Currículo: 2010 
Docente Responsável: Natã Goulart da Silva Unidade Acadêmica: DTECH 
Pré-requisito: Nenhum Co-requisito: Nenhum 
C.H. Total: 36h C.H. Prática: 36h C.H. Teórica: 0h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º 

EMENTA 
 
Metodologia de desenvolvimento de projeto. Processos de representação de projeto. Sistemas de coordenadas e 
projeções: vistas principais, vistas especiais, vistas auxiliares. Projeções a partir de perspectiva, projeções a partir 
de modelos. Projeções cilíndricas e ortogonais. Fundamentos de geometria descritiva. Utilização de escalas. 
Normas e convenções de expressão e representação de projeto; normas da ABNT. Desenvolvimento de projetos; 
Elaboração de vistas, cortes; definições de parâmetros e nomenclaturas de projetos, detalhes, relação com 
outras disciplinas da engenharia. Fundamentos de computação gráfica; primitivas, planos e superfícies, 
transformações geométricas 2D, sistemas de visualização 2D, métodos e técnicas de sintetização 
(“renderização”). 
 

OBJETIVOS 
 
Capacitar o discente para interpretar e desenvolver projetos de engenharia; desenvolver a visão espacial; utilizar 
instrumentos de elaboração de projetos de engenharia assistido por computador com a utilização de computação 
gráfica; representar projetos de engenharia de acordo com as normas e convenções da expressão gráfica como 
meio de comunicação dos engenheiros. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. Introdução a Projeto e Computação Gráfica 
     a. Sistemas de Coordenadas 
     b. Introdução ao CAD 
     c. Figuras básicas com o CAD 
2. Projetos de Engenharia Civil 
    a. Planta baixa 
    b. Cortes em projetos 
3. Projeções 
    a. Vistas 
    b. Projeção Isométrica 
4. Cotagem 
5. Padrões para plotagem 
6. Projetos de peças: vistas e perspectiva 
7. Cortes em peças 
8. Supressão de vistas. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 
 
As aulas são realizadas no laboratório de Informática. Uma preleção sobre o tema do dia é apresentada em 
alguns minutos, depois da qual os alunos recebem atividades para entregar ao final da aula. As atividades são 
avaliadas em todas as aulas. Devido a carga horária prática, esta disciplina não será ofertada em RER. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
São realizadas duas provas em laboratório ou teóricas no valor de 3 pontos cada. Os 4 pontos restantes são 
distribuídos através de trabalhos e listas de exercício. Será aplicada no final do semestre para qualquer aluno da 
disciplina uma prova especial com todo o conteúdo, com valor de 3,0 pontos. Esta prova substitui a menor de 
uma das duas provas regulares, SE MAIOR. 
Para realização de todas as atividades avaliativas, será necessário um computador ou notebook com um 
programa de CAD instalado. 
É assegurado ao discente, que perder atividade avaliativa, o direito a realização de 2ª chamada, seguindo normas 
e resoluções vigentes. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
1. SIMMONS C. H., MAGUIRE D. E. Desenho Técnico. Hemus, 2006. 
2. RIBEIRO, A. S. et al. Desenho técnico Moderno: LTC, 4ª ed. 2006. 
3. HEARN, D. D., BAKER, M. P. Computer Graphics with OpenGL (3rd Edition) 2003 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. ABNT Normas para o Desenho Técnico. Rio de Janeiro, 2000. 

2. SPECK, H. J.; Manual de desenho técnico. Florianópolis: UFSC, 1997. 

3. LEAKE J. M. Manual de Desenho Técnico para Engenharia - Desenho, Modelagem e Visualização. 1 ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2010. 

4. MANFE, G. et al, Desenho Técnico Mecânico: Curso Completo - vol. 1 e 2. Hemus, 2004. 5. MANFE, G. et al, 

Desenho Técnico Mecânico: Curso Completo - vol. 3. Hemus, 2004. 

 

 

 

 
Natã Goulart da Silva 

Aprovado pelo Colegiado em        /        / 
 
 
 

Prof. Moacir de Souza Júnior 
Coordenador do Curso de Engenharia de 

Telecomunicações 
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Propagação Período: 7º Currículo: 2010
Docente Responsável: Glaucio Lopes Ramos Unidade Acadêmica: DETEM
Pré-requisito: Eletromagnetismo Co-requisito:
C.H. Total: 76 h C.H. Prática: 36 h C.H. Teórica: 36 h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º

EMENTA
Constituição e estrutura da atmosfera terrestre, índice de refração da troposfera e refração das ondas na
troposfera, determinação do raio equivalente da terra, a propagação nos dutos troposféricos, efeitos dos gases
atmosféricos, efeitos dos hidrometeoros (chuva, neblina, nuvens, neve e granizo) como absorção, espalhamento
e despolarização, modelos de previsão para determinação da atenuação de propagação nos radioenlaces
espaciais e terrestres (influência da troposfera). Sistemas em radiovisibilidade, sistemas difratados, sistemas
celulares, sistemas espaciais e sistemas ionosféricos. Aulas práticas em laboratório.

OBJETIVOS
Ao final o aluno será capaz de compreender o comportamento dos campos elétrico e magnético nos radioenlaces
troposféricos e ionosféricos; compreender comportamento dos campos elétrico e magnético em propagação
próximo à superfície da Terra, com ênfase na reflexão, difração, refração (transmissão) e despolarização dos
mesmos; dimensionar de radioenlaces terrestres fixos e móveis (celulares) e dimensionar de radioenlaces
espaciais (via satélite).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução

1.1. Tipos de sistemas de comunicação.
1.2. Sistemas de antenas.
1.3. Mecanismos de propagação e bandas de frequência.

2. Modelos de Propagação em Larga Escala
2.1. Modelo de Propagação no Espaço Livre.
2.2. Modelo da Terra Plana.
2.3. Modelo da Terra Esférica.
2.4. Refração Atmosférica.

2.4.1. Conceitos Básicos de Radiometeorologia.
2.4.2. Conceito de Raio Equivalente da Terra.
2.4.3. Efeitos de Dutos Troposféricos.

2.5. Difração.
2.6. Espalhamento.

3. Modelos Empíricos de Larga Escala
3.1. Modelo Log-Distância.
3.2. Sombreamento Log-Normal.
3.3. Modelo de Okumura.
3.4. Modelo Okumura-Hata.
3.5. Modelo Walfisch-Bertoni.
3.6. Modelos Indoor.

4. Propagação em Pequena Escala
4.1. Efeito Doppler.
4.2. Multipercurso.
4.3. Desvanecimentos de Pequena Escala.
4.4. Dispersão Temporal.

5. Aulas práticas.
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METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas expositivas, aulas de laboratório, avaliação teórica, apresentação de seminário.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Provas Teóricas: P1, P2
Apresentação de Seminário: AS
Aulas Práticas: AP
MF: Média Final
Avaliação Substitutiva, podendo substituir a nota da P1 ou P2, versando sobre todo o conteúdo.
MF = [0,4*P1 + 0,4*P2 + 0,1*AS + 0,1*AP]

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. RAPPAPORT, Theodore S. Comunicações sem fio: princípios e práticas. [Wireless communications:

principles and practice]. 2.ed. Sao Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.
2. RIBEIRO, José Antônio Justino. Propagação das ondas eletromagnéticas: princípios e aplicações. 2.ed. São

Paulo: Érica, 2011.
3. LEE, William C. Y. Wireless & cellular telecommunications. 3.ed. New York: McGraw-Hill, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. YACOUB, Michel Daoud. Wireless technology: protocols, standards, and techniques. Boca Raton: CRC Press,
2002.

2. DOBLE, John. Introduction to radio propagation for fixed and mobile communications. Boston: Artech House,
1996.

3. HAYKIN, Simon; MOHER, Michael. Sistemas modernos de comunicação Wireless. Porto Alegre: Bookman,
2008.

4. DAVIES, Kenneth. Ionospheric radio. London: The Institution of Engineering and Technology, 2008.
5. DOBLE, John. Introduction to radio propagation for fixed and mobile communications. Boston: Artech House,

1996.

Prof. Glaucio Lopes Ramos

Aprovado pelo Colegiado em / /

Prof. Moacir de Souza Júnior
Coordenador do Curso de Engenharia de

Telecomunicações
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE  

TELECOMUNICAÇOES  
 

PLANO DE ENSINO 
  

Disciplina: Química Geral Experimental Período: 1o Currículo: 2010 
Docente Responsável: Ana Paula Fonseca Maia de Urzedo Unidade Acadêmica:  DQBIO 
Pré-requisito: - Co-requisito: - 
C.H. Total: 18h C.H. Teórica: 0h C.H. Prática: 18h Grau: 

Bacharelado 
Ano: 2022 Semestre: 2 

 
EMENTA 

Normas de laboratório, elaboração de relatórios, medidas experimentais, introdução as técnicas de laboratório, 
determinação das propriedades das substâncias, reações químicas, soluções, equilíbrio químico, cinética química 

OBJETIVOS 
Desenvolver no aluno as habilidades básicas de manuseio de produtos químicos, realização de experimentos, 
conduta profissional e comunicação dos resultados na forma de relatórios científicos dentro de um laboratório de 
Química, além de permitir que o aluno visualize conceitos desenvolvidos nas aulas teóricas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Normas de laboratório 

   - Regras de segurança: Equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC) 

em laboratório. 

   - Práticas adequadas no laboratório: Noções de trabalho em laboratório para práticas e manuseio durante os 

experimentos.  

2.  Medidas experimentais 

   - Precisão 

   - Exatidão 

   - Algarismos significativos e erros de medida 

3. Introdução às técnicas de laboratório 

  - Equipamentos básicos de laboratório 

  - Medida de volume 

  - Medida de massa 

  - Medidas de temperatura 

  - Filtração 

4. Soluções 

   - Unidades de concentração. 

   - Preparo de solução a partir de reagentes sólidos 

   - Preparo de solução a partir de reagentes líquidos 

   - Preparo de solução a partir de outra solução (diluição) 
METODOLOGIA DE ENSINO 
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Aulas expositivas e experimentais em laboratório. 
Apresentação de conceitos e técnicas.  
Discussão dos experimentos e resultados.. 
Oferecimento das aulas apenas em modo presencial 
 
Observação: É proibido gravar, filmar ou fotografar as aulas, conforme art. 20 do Código Civil e Lei 9610/98 – Lei 
de Direitos Autorais."   

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação será feita da seguinte forma: 
 
- 2 provas teóricas individuais 

     - Primeira avaliação : valor de 4,0 pontos.  

     - Segunda avaliação : valor de 4,0 pontos 

 

-   Atividades complementares: valor de 2,0 pontos  

 
Esclarecimento sobre as provas teóricas: 
 
- Poderão ser presenciais ou no Portal Didático, a critério da professora. 

- As provas presenciais serão abertas, individuais e sem consulta. 

- As provas no Portal Didático poderão ser abertas ou de múltipla escolha.  

- Todas as provas ocorrerão em dia e horário de aula e terão duração de no máximo 110 minutos. 

- O número de questões em cada prova será definido pela professora. 

- A prova versará sobre todo o conteúdo ministrado até a sua data. 

 
Prova final 
 
Prova final substitutiva: valor de 10 pontos, substituindo as avaliações anteriores.  

Será destinada ao aluno freqüente, com nota total menor que 6,0 pontos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1) Roteiro de Experimentos elaborados pelos professores  

2) CONSTANTINO, M.G.; DA SILVA, G.V.J.; DONATE, P.M. Fundamentos de Química Experimental, Editora Edusp, 
São Paulo, 2004. 
3) DA SILVA, R.R.; BOCCHI, N.; ROCHA FILHO, R.C. Introdução a Química Instrumental, Editora Mcgraw-Hill, São 
Paulo, 1990. 
4) POSTMA, J.M.; ROBERTS JR., J.L.; HOLLENBERG, J.L. Química no laboratório, 5ª Ed., Editora Manoli, Barueri, 
2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
1) ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. Bookman 

editora, Porto Alegre, 2006.  

2) BACCAN, N. ANDRADE, J.C.; GODINHO, O.E.S.; BARONE, J.S. Química Analítica Quantitativa Elementar, 3ª Ed., 

Editora Edgard Blücher, São Paulo, 2003. 

3) DE ALMEIDA, P.G.V.(org.) Química Geral: práticas fundamentais, Editora UFV, Viçosa, 2009.  
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4) ROCHA FILHO, R.C.; DA SILVA, R.R Cálculos básicos da Química, Editora Edufscar, São Carlos, 2006. 

5) RUBINGER, M.M.M.; BRAATHEN, P.C. Experimentos de Química com materiais alternativos de baixo custo e 

fácil aquisição, Editora UFV, Viçosa, 2009. 

6) VOGEL, A.I. Química Analítica Qualitativa, Editora Mestre Jou, São Paulo, 1981. 
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Prof. Moacir de Souza Júnior 
Coordenador do Curso de Engenharia de 

Telecomunicações 
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 
TELECOMUNICAÇÕES 

 
PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Química Geral Período: 1° Currículo: 2010 

Docente Responsável: Rafael Mafra de Paula Dias Unidade Acadêmica: DQBIO 

Pré-requisito: -  Co-requisito: - 

C.H. Total: 
49,5/54h 

C.H. Prática: 0h C.H. Teórica: 
49,5/54h 

Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º 

EMENTA 

Matéria, estrutura eletrônica dos átomos, propriedades periódicas dos elementos, teoria das ligações químicas, 
forças intermoleculares, reações em fase aquosa e estequiometria, cinética, equilíbrio químico, eletroquímica. 

OBJETIVOS 

Permitir que os discentes compreendam como os átomos se arranjam, por meio das ligações químicas, para 
formar diferentes materiais. Além disso, permitir que os discentes entendam os princípios envolvidos nas 
transformações químicas, as relações estequiométricas e os aspectos relacionados com o conceito de equilíbrio 
químico das reações reversíveis e o conceito de reações eletroquímicas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Matéria e estrutura eletrônica dos átomos,  
2. Tabela Periódica e Propriedades Periódicas dos elementos,  
3. Teoria das ligações químicas,  
4. Forças intermoleculares,  
5. Estequiometria, 
6. Cinética Química, 
7. Equilíbrio Químico, 
8. Reações em fase aquosa,  
9. Eletroquímica 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

O conteúdo será ministrado em aulas expositivas presenciais com auxílio de computador, projetor e quadro 
negro. Adicionalmente, artigos científicos e materiais audiovisuais como material suplementar serão 
empregados. Atividades independentes e de elaboração conjunta definidas pelo docente serão solicitadas em 
sala de aula, via Portal Didático ou em horários extraclasse. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da disciplina consistirá em aplicação de quatro atividades avaliativas: três provas escritas (P1, P2 e P3) 
e seminários em grupo (S) – ambos presenciais. Todas as atividades serão pontuadas em uma escala de zero a 
dez e nota final (NF) será calculada conforme a fórmula: 
 

NF = 0,25*P1 + 0,25*P2 + 0,25*P3 + 0,25*S 
 
Os alunos com nota final igual ou superior a 6,0 serão considerados aprovados, desde que não tenham sido 
reprovados por faltas. Os alunos com nota final abaixo de 6,0 com frequência mínima de 75%  terão direito a 
realizar uma prova substitutiva envolvendo todo conteúdo programático e a nota obtida nesta prova poderá 
substituir a nota de uma das provas escritas anteriores, de forma a beneficiar o aluno ao máximo possível. A 
disciplina não será oferecida em RER. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. KOTZ, J.C.; TREICHEL Jr., P. Química e reações Químicas. Rio de Janeiro: LTC. Vol. 1 e 2. 2005. 
2. BROWN, T.L.; LEMAY Jr., H.E.; BURSTEN, B.E. Química: a ciência central. São Paulo: Pearson, 2005. 
3. BROWN, L.S.; HOLME, T.A. Química geral aplicada à engenharia. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. Porto Alegre: 
Bookman, 2006. 
2. SPENCER, J.N.; BODNER, G.M.; RICKARD, L.H. Química Estrutura e dinâmica, 3ª ed., Rio de Janeiro: LTC, V. 1 e 2. 
2006. 
3. BRADY, J.E.; HUMISTON, G.E. Química geral. Rio de Janeiro: LTC, 1986. 
4. RUSSEL, J.B. Química geral. São Paulo: Makron Books, V. 1 e 2. 2004. 
5. MAHAN;B.M.; MYERS, R.J. Química um curso universitário. 4a ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1995 

 

 

 

Rafael Mafra de Paula Dias 

Aprovado pelo Colegiado em        /        / 
 
 
 

Prof. Moacir de Souza Junior 
Coordenador do Curso de Engenharia de 

Telecomunicações 
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES 
 

PLANO DE ENSINO 
 

Disciplina: Redes de Computadores Período: 7° Currículo: 2010 
Docente Responsável: Antonio Evangelista de Freitas Unidade Acadêmica:  DTECH 
Pré-requisito: --- Co-requisito: --- 
C.H. Total: 72 h C.H. Prática: 18 h C.H. Teórica: 54 h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º 

EMENTA 
Conceitos básicos de redes de computadores. Modelos de Referência OSI e TCP/IP – estrutura das pilhas 
de protocolos. Camada Física e seus diferentes meios de transmissão de dados. Camada de Enlace com 
os principais protocolos de acesso ao meio. Camada de Rede e Roteamento. Camada de Transporte – 
TCP e UDP. Programação em soquetes. 

OBJETIVOS 
Ao final o aluno será capaz de compreender o conceito de arquitetura de rede em camadas e analisar o 
modelo de referência OSI e a arquitetura TCP/IP. Também será capaz de desenvolver aplicativos que 
utilizam soquetes. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. INTRODUÇÃO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO 

 Redes de comunicação: conceito e tipos 
 Camada Física 
 Modulação: Tipos, Diagrama de Constelação, Modens 
 Ruídos e Distorções 
 Protocolos e serviços, arquitetura de protocolos 
 Protocolo OSI 
 Protocolo TCP/UDP/IP 
 Controle de Enlace de comunicação 
 Controle de fluxo Stop and wait, Sliding-Window 
 Controle de erro: Stop and wait ARQ, Go-Back-n ARQ, Selective Reject ARQ 
 Exemplo de controle de enlace: HDLC 

 

2. REDES COMUTADAS 
 Comutação de circuitos: conceitos básicos 
 Comutação de pacotes: conceitos básicos e técnicas de roteamento 
 Datagrama e Circuito Virtual 
 Congestionamento em redes comutadas 
  

3. REDES DE LONGA DISTÂNCIA – WANS 
 Padrão X.25 
 RDSI (Rede Digital de Serviços Integrados): conceito e arquiteturas 
 Frame Relay: características e arquitetura 
 ATM (Asynchronous Transfer Mode): características e arquitetura 
  

4. Protocolo de Rede – Internet Protocol - IP 
    Roteadores. 
    Filosofias de Roteamento 
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    Endereçamento IPv4: classes, endereços privados e válidos, máscaras e subredes 
    IPv6 
    NAT, ARP, ICMP, DHCP 
  

5.    ATIVIDADES PRÁTICAS 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas teóricas presenciais expositivas com utilizações eventuais de recursos audiovisuais. 
 Listas de exercícios. 
 Trabalhos presenciais individuais e/ou em grupos.  
 Aulas práticas presenciais. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 Três Provas no valor de 25 pontos cada totalizando 75 pontos. 
 Uma prova substitutiva (versando sobre toda a matéria do semestre) à menor nota dentre as 

três provas anteriormente realizadas, no valor de 25 ptos.  
 Seminários e ou atividades complementares: 10 pontos 
 Laboratório: 15 pontos 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
1) TANENBAUM - Redes de Computadores - Editora Campus, Tradução da 4a. Edição, 2003.  
2) KUROSE & ROSS - Redes de Computadores e a Internet, Uma nova Abordagem. - Pearson 
Education/Addison-Wesley, 3a. edição. 2006.  
3) PETERSON & DAVIE - Computer Networks, A systems Approach - 3a. edição, Morgan Kaufmann, 
2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
1) SOARES, Luiz Fernando Gomes; LEMOS, Guido; COLCHER, Sergio. Redes de computadores: das LANs, 
MANs e WANs às redes ATM. 2 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1995. 705 p  
2) COMER, Douglas E. Redes de computadores e internet. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 632 p.  
3) BERNAL, Paulo Sérgio Milano; FALBRIARD, Claude. Redes banda larga. 7.ed. São Paulo: Érica, 2004. 
291 p.  

4) BRAGA, Antônio de Pádua; CARVALHO, André Ponce de Leon F. de; LUDERMIR, Teresa Bernarda. 
Redes neurais artificiais: teoria e aplicações. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 226p 
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES 
 

PLANO DE ENSINO 
 

Disciplina: Redes de Comunicações de Dados Período: 8° Currículo: 2010 
Docente Responsável: Antonio Evangelista de Freitas Unidade Acadêmica:  DTECH 
Pré-requisito: Redes de Computadores Co-requisito: --- 
C.H. Total: 72 h C.H. Prática: 18 h C.H. Teórica: 54 h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º 

EMENTA 
Conceitos básicos do paradigma cliente/servidor e peer-to-peer. Definição, instalação e configuração de 
serviços da camada de aplicação. Conceitos de redes multimídia. Conceitos de redes de alta velocidade 
(Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 100 VG-Any LAN, Redes WAN, Frame Relay, ATM). Comunicações em 
ambientes industriais. 

OBJETIVOS 
Familiarizar o aluno com os conceitos básicos das Redes de Comunicação e os principais protocolos 
utilizados para estes sistemas de comunicação; trabalhar com redes de alta velocidade. Ao final o aluno 
será capaz de compreender aplicações baseadas em Redes de Computadores tais como DNS, SMTP, 
HTTP, VoIP, Video Conferencia . Além disso, terá a capacidade de configurar os serviços suportados por 
essas aplicações e medir o desempenho da rede. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. REDES LOCAIS (LAN’S) 

 Protocolo de Acesso Múltiplo: Aloha e CSMA. 
 Endereçamento MAC. 
 Padrão IEEE 802.3. Ethernet. Token Ring.  
 Redes Wireless: IEEE 802.11 
 LAN’s de alta velocidade: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. 
       Conceitos fundamentais de Redes Locais: canal compartilhado 

 Topologias utilizadas: estrela, anel, barramento. 
 Componentes de uma rede local: hubs, patch panel, switchs, bridges, roteadores.  

 

2. CAMADA DE TRANSPORTE 
 Protocolo TCP/IP. 
 Elementos do Serviço de Transporte 
 Protocolos de Transporte da Internet: TCP e UDP 

 

3. CAMADA DE APLICAÇÃO 
 Conceitos fundamentais: aplicativos. 
 HTTP – Hypertext Transfer Protocol 
 DNS - Domain Name System. 
 FTP – File Transfer Protocol 
 Correio Eletrônico 
  

4. REDES MULTIMÍDIA 
 Conceitos fundamentais: tipos de serviços de tempo real. 
 Compressão de áudio e vídeo 
 Protocolo de fluxo contínuo em tempo real: RTSP 



Pág. 2 de 2 

 Exemplo de aplicação: VoIP 
 

ATIVIDADES PRÁTICAS 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas teóricas presenciais expositivas com utilizações eventuais de recursos audiovisuais. 
 Listas de exercícios. 
 Trabalhos presenciais individuais e/ou em grupos.  
 Aulas práticas presenciais. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 Três Provas no valor de 25 pontos cada totalizando 75 pontos  
 Uma prova substitutiva (versando sobre toda a matéria do semestre) à menor nota dentre as 

três provas anteriormente realizadas, no valor de 25 ptos.  
 Trabalho prático ou seminário: 15 pontos 
 Laboratório: 10 pontos 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
1) KUROSE & ROSS - Redes de Computadores e a Internet, Uma nova Abordagem. - Pearson 
Education/Addison-Wesley, 3a. edição. 2006.  
2) CHANG, T. C., WYSK, R. A. & WANG, H. P. Computer-Aided Manufacturing. 3th Edition, Prentice Hall.  
3) TANENBAUM - Redes de Computadores - Editora Campus, Tradução da 4a. Edição, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
1) SOARES, Luiz Fernando Gomes; LEMOS, Guido; COLCHER, Sergio. Redes de computadores: das LANs, 
MANs e WANs às redes ATM. 2 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1995. 705 p  
2) COMER, Douglas E. Redes de computadores e internet. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 632 p.  
3) PETERSON & DAVIE - Computer Networks, A systems Approach - 3a. edição, Morgan Kaufmann, 2003. 
4) BERNAL, Paulo Sérgio Milano; FALBRIARD, Claude. Redes banda larga. 7.ed. São Paulo: Érica, 2004. 
291 p.  

5) ALMEIDA, M. G. Internet, Intranet e Redes Corporativas. São Paulo: Brasport, 2000. 
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Redes de comunicações sem fio Período: 9º Currículo: 2010
Docente Responsável: Luilly Alejandro Garcia Ortiz Unidade Acadêmica: DETEM
Pré-requisito: Redes de computadores Co-requisito:
C.H. Total: 72h C.H. Prática: 18h C.H. Teórica: 54h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º

EMENTA
O que significa comunicação sem fio? Utilização de comunicação sem fio com ênfase na Engenharia.
Redes infra-estruturadas e não-estruturadas. Principais tecnologias da família 802.X. Tecnologias de
redes locais e de longa distância móveis: Bluetooth, Zigbee; WiFi, WiMax; Roteamento em redes ad
hoc: problemática, protocolos, QoS, segurança; Configuração e instalação de uma rede WiFi (visão
prática); Introdução a redes de celulares. Redes Mesh. Redes Ad Hoc e Redes de Sensores Sem Fio.
Redes de satélites.

OBJETIVOS
Ao final o aluno será capaz de compreender as tecnologias de rede sem fio, bem suas limitações e
possibilidades.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução
2. Aplicações de redes de comunicação sem fio
3. Topologia de redes

3.1 Redes infra-estruturadas
3.2Redes não-estruturadas

4. Tecnologias de redes sem fio locais
4.1 Principais tecnologias da família 802.X
4.2 WiFi
4.3 Bluetooth
4.4 Zigbee

5. Tecnologias de redes sem fio de longa distância
5.1 Redes celulares
5.2 WiMax
5.3 Redes de satélites

6. Redes ad hoc e redes mesh
7. Redes de sensores sem fio
8. Visão prática de instalação e configuração de redes de acesso sem fio

METODOLOGIA DE ENSINO
Aula expositiva com utilização associada de projetor multimídia e quadro negro. Os alunos serão
encorajados por meio de questionamentos e exercícios em sala a desenvolver e solidificar o
conhecimento adquirido. Por meio de experimentos em laboratório os alunos poderão utilizar os
conhecimentos das aulas teóricas, fortalecendo o aprendizado e adquirindo noções práticas da
disciplina.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A distribuição de notas seguirá a seguinte estrutura:

 Lista de exercícios: 15 pts
 2 listas de exercícios dadas nas semanas de exercícios e avaliação: 30 pts (15 pts para cada lista)
 2 Provas: 55 pts (25pts e 30pts para cada prova)

Obs: uma prova substitutiva valendo 20 pontos substituirá as notas das duas provas
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1) TANENBAUM -Redes de Computadores -Editora Campus, Traducao da 4a. Edicao, 2003.
2) GAST, Matthew. 802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide, 2nd Edition, O'Reilly, 2005.
3) KUROSE & ROSS -Redes de Computadores e a Internet, Uma nova Abordagem. –Pearson

Education/Addison-Wesley, 3a. edicao. 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1) COMER, Douglas E. Redes de computadores e internet. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.
632 p.

2) PETERSON, L. L., DAVIE, B. S., Redes de computadores: Uma Abordagem de Sistemas, 3a
Ed, Rio de Janeiro: Campus / Elsevier, 2004.

3) BENNETT, G., Internetworking com TCP/IP: Protocolos, Servicos, Seguranca e Perfomance, vol
1, Rio de Janeiro: Infobook, 1998.

4) BENNETT, G., Internetworking com TCP/IP: Protocolos, Servicos, Seguranca e Perfomance, vol
2, Rio de Janeiro: Infobook, 1998.

5) COLLINS,D.; Smith, C. 3G Wireless Networks,McGraw-Hill Professional,2001.
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 
TELECOMUNICAÇÕES 

 
PLANO DE ENSINO 

 

Disciplina: Sistemas Digitais (Atividades Práticas) Período: 3º Currículo: 2010 
Docente Responsável: Paulo Tibúrcio Pereira Unidade Acadêmica: DETEM 

Pré-requisito: - Correquisito: - 

C.H. Total: 36 h C.H. Prática: 36 h C.H. Teórica: 0 h Grau: Bacharelado Ano: 2022  Semestre: 2º 

EMENTA 
Sistemas de numeração: conversão de base, aritmética binária, representação de números sinalizados. 
Portas lógicas. Álgebra booleana e simplificação de expressões lógicas. 
Circuitos lógicos combinacionais: circuitos aritméticos, codificadores, decodificadores, multiplexadores 
e demultiplexadores. Flip Flops: latches, Flip Flops gatilháveis, JK, mestre-escravo.  
Circuitos lógicos sequenciais: registradores de deslocamento, contadores síncronos e assíncronos. 
Projeto de contadores síncronos e máquinas de estados finitos. 

OBJETIVOS 

Fornecer ao aluno as bases teóricas e práticas para o entendimento dos sistemas eletrônicos digitais. 
Capacitá-lo a analisar, projetar e implementar circuitos lógicos combinacionais e sequenciais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução 
             1.1.  Apresentação da ementa da disciplina, bibliografia e sistema de avaliação; 

2. Aulas Práticas: Portas lógicas, símbolos, equações lógicas e tabelas verdade; 
2.1. Prática 1 – Gate AND (utilização de simulador eletrônico); 
2.2. Prática 2 – Gates NAND, OR e NOR (utilização de simulador eletrônico); 
2.2. Prática 3 – Gates EXOR, EXNOR e NOR (utilização de simulador eletrônico); 

3. Aulas Práticas: Circuitos combinacionais (Tabela verdade, simplificações de equações com 
álgebra booleana e mapa de Karnaugh, equações simplificadas e circuito lógico); 
3.1. Prática 4 – Aquecedor Industrial (projeto e simulação eletrônica); 

         3.2. Prática 5 – Semáforo (projeto e simulação eletrônica); 
         3.3. Prática 6 – Circuitos aritméticos, Somador Completo (projeto e simulação eletrônica); 
         3.4. Prática 7 – MUX/DEMUX (projeto e simulação eletrônica); 

            3.5. Prática 8 – Oscilador Astável (projeto e simulação eletrônica); 
4. Aulas Práticas: Circuitos sequenciais (Flip-flops, tabelas verdade e diagramas de tempo); 

            4.1.  Prática 9 – Flip Flop JK e Contador Assíncrono UP/DOWN Simultâneo (projeto e simulação     
                                       eletrônica); 
            4.2. Prática 10 – Contador Assíncrono com acionamento do CLEAR/PRESET (com saltos)    
                                         (projeto e simulação eletrônica); 
            4.3. Prática 11 - Contador Assíncrono UP/DOWN Reversível (projeto e simulação eletrônica); 
            4.4. Prática 12 - Contador Síncrono (projeto e simulação eletrônica); 
            4.5. Prática 13 - Semáforo Automático (projeto e simulação eletrônica); 
            4.6. Prática 14 - Processo Industrial (projeto e simulação eletrônica); 
       5.  Aulas Práticas: Máquinas de Estado Finito (Tabela de fluxo, diagrama de Merger, cálculo do  
            número de variáveis de estado, tabela de fluxo unida, mapas de Karnaugh das variáveis  
            internas e de saída, equações lógicas, redução de termos redundantes, tabela de    
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            estados/saídas, diagrama de estado e circuito lógico; 
            5.1. Prática 15 – Máquina de Estado Finito. Circuito de decisão lógica de um sistema de  
                                        ventilação. (projeto e simulação eletrônica). 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas, aulas de laboratório e avaliações práticas. 
 
As aulas de atividades práticas consistirão de uma breve revisão teórica visando o projeto e a simulação 
computacional dos circuitos lógicos descritos no conteúdo programático.  

 
Todo o material didático (plano de ensino, cronograma das atividades, aulas e tabela de notas) será 
disponibilizado, para os alunos matriculados, no Portal Didático do Campus Virtual da UFSJ. 
  
Para as simulações computacionais serão utilizados softwares livres (Circuit Simulator Apple, LTspice, 
Multisim, Circuit Maker dentre outros). O aluno poderá escolher o software de sua preferência.  
 
Os alunos terão o prazo de uma semana para realização e envio por e-mail dos relatórios das 
simulações computacionais. 
 
As aulas práticas serão realizadas dentro do laboratório e com algumas montagens. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

AT: Avaliações Teóricas (Proveniente das Atividades Teóricas); 
AP: Média das notas dos relatórios das simulações computacionais; 
MF: Média Final;  MF = (AT + AP)/2. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1) PADILLA, A. J. G. Sistemas digitais. 1a. Edição, Editora McGraw-Hill, 1993. 
2) FLOYD, T. L. Sistemas digitais: fundamentos e aplicações. 9a. Edição, Editora Bookman, 2007. 

    3) UYEMURA, J. P. Sistemas digitais: uma abordagem integrada. Editora Pioneira, 2002.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1) TOCCI, R. J., WIDMER, N. S e MOSS, G.. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 
    10a. Edição, Editora Pearson, 2007. 
2) MANO, M.M. Digital Design, Editora Prentice Hall International, 1999. 
3) ZUFFO, J.A. Subsistemas digitais e circuitos de pulsos. 
4) HEILWEIL, Y.M., HOERNES, G. Introduccion al algebra de Boole y a los dispositivos lógicos. 

   5) SCHIED, F. Introdução à ciência dos computadores. 

 

 

 

Prof. Paulo Tibúrcio Pereira 
 

Aprovado pelo Colegiado em        /        / 
 
 

Prof. Moacir de Souza Júnior 
Coordenador do Curso de Engenharia de 

Telecomunicações 
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 
TELECOMUNICAÇÕES 

 
PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Sistemas de Radiodifusão e Radioenlace Período: 10º Currículo: 2010 

Docente Responsável: Sandro Rogério Zang Unidade Acadêmica: DETEM 

Pré-requisito: Propagação (ENT 210) Co-requisito: --- 

C.H. Total: 72h C.H. Prática: 18h C.H. Teórica: 54h Grau: Bacharelado Ano: 2022  Semestre: 2º 

EMENTA 

Sistemas comerciais de radio AM e FM, analógicos de TV P&B, TV a cores, TV por cabo e via satélite. Sistemas 
com múltiplas portadoras. Fundamentos de TV de alta definição HDTV: Principais sistemas, modulações, sinais 
de áudio e vídeo, compressão, correção de erro e multiplexação. Sistemas terrestres de rádio enlace: 
componentes, planejamento, analise de desempenho e dimensionamento de enlaces. Sistemas de comunicação 
por satélites: órbitas, tipos de satélites, analise de desempenho e dimensionamento de enlaces. 

OBJETIVOS 

Ao final da disciplina o aluno terá condições de entender o funcionamento dos principais sistemas de 
radiodifusão terrestre e por de satélite. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução acerca de sistemas de radiodifusão e radioenlace.  
1.1. Revisão: Espectro eletromagnético. Faixas de frequência e mecanismos de propagação para os sistemas 

considerados. 
1.2. Revisão: modulação de onda contínua e unidades dB, dBm, dBuV/m. Revisão de antenas. propagação 

espaço livre e fórmula de Friis. Potências EIRP e ERP. Modelos de propagação terra plana e terra 
esférica. Atenuação devido à obstáculos. Efeitos da atmosfera terrestre. Atenuação devido à vegetação. 

2. Radioenlaces.  
2.1. Visão geral e introdução.  
2.2. Regulamentação e questões de implantação e planejamento.  
2.3. Aspectos de propagação – Parte 1: elipsoides de Fresnel, Terra plana e Terra esférica, efeitos da 

atmosfera. 
2.4. Aspectos de propagação – Parte 2: atenuação por terreno irregular, perdas por difração e atenuação 

por vegetação. Desvanecimento. Técnicas de diversidade. 
2.5. Links analógicos (aplicações, ruído térmico, ruído de intermodulação) - Aspectos de dimensionamento e 

projeto de Sistemas de Radioenlaces. 
2.6. Links digitais (aplicações, ruído térmico, ruído de intermodulação) - Aspectos de dimensionamento e 

projeto de Sistemas de Radioenlaces. 
3. Rádio AM.  

3.1. Características gerais e regulamentação da ANATEL. 
3.2. Modulação, características do sinal transmitido e estimação do campo recebido. 

4. Rádio FM.  
4.1. Características gerais e regulamentação da ANATEL. 
4.2. Modulação, características do sinal transmitido e estimação do campo recebido. 
4.3. Transmissor e receptor super-heteródino. Pré-ênfase e De-ênfase. Batimento de FI e análise de 

interferências. 
5. Radiodifusão de Sons e Imagens (TV Analógica).  

5.1. Características gerais do sistema e regulamentação da ANATEL.   
5.2. Princípios de funcionamento do receptor de TV. 
5.3. Modulação e sinal composto transmitido, aspectos de projeto de RF e interferência. 

6. Radiodifusão de Sons e Imagens (TV Digital).  
6.1. Principais sistemas e arquiteturas.  
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6.2. Modulações, sinal transmitido e aspectos de transmissão. 
6.3. Padrões de sinais de áudio e vídeo.  
6.4. Compressão e correção de erros. 

7. Satélites.  
7.1. Introdução, visão geral e contexto histórico. Regulamentação e padrões.  
7.2. Tipos de órbitas, perturbações, determinação de parâmetros relacionados (ângulo de elevação, 

azimute) teste de visibilidade. 
7.3. Efeitos da órbita em sistemas de comunicações. Lançamento de satélites.  
7.4. Componentes do satélite (antenas, transponders, sistemas de controle e potência). 
7.5. Propagação do sinal satélite-Terra e efeitos no canal de comunicação. 
7.6. Modulação e multiplexação. 
7.7. Projeto, dimensionamento e desempenho de links via satélite. 
7.8. Sistemas via satélite: VSAT, GPS, televisão e rádio. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A metodologia adotada refere-se a aulas teóricas, ministradas através de exposição oral do conteúdo pragmático 
com o auxílio do retroprojetor e quadro, e exercícios em sala de aula e/ou no laboratório, referentes ao 
conteúdo programático. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliações Teóricas: 

Avaliação 1 = P1   Valor: 2.5 pontos 
Avaliação 2 = P2   Valor: 2.5 pontos 
Avaliação 3 = P3   Valor: 2.5 pontos 
Avaliação 4 = P4   Valor: 2.5 pontos 
Avaliação Substitutiva  Valor: 2.5 pontos (substitui uma das Avaliações de 1 a 4 – P1, P2, P3 ou P4 – sendo a 
menor nota). 

Nota Final  NF = (P1 + P2 + P3 + P4)    (Total: 10 pontos) 

Se NF > 6,0 o aluno estará aprovado na disciplina. 
Se NF < 6,0 o aluno estará reprovado na disciplina. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
1) RODDY, Dennis. Satellite Communications. McGraw-Hill. 4a edição. 2006. 

2) SALEMA, Carlos, Microwave Radio Links: From Theory to Design. Wiley-Interscience. 2002. 

3) ARNOLD, John F.; FRATER, Michael R. e MARK, R. Pickering. Digital Television: Technology and 
Standards. Wiley-Interscience. 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
1) MORGAN, Walter L; GORDON, Gary D. Communications satellite handbook. John Wiley & Sons, 1989. 

2) PRATT, Timothy; BOSTIAN, Charles W. e ALLNUT, Jeremy E. Satellite Communications. Wiley. 2a edição. 
2002. 

3) BASTOS, Arilson; FERNANDES, Sérgio L. Televisão digital. Neros, 2005. 

4) ALENCAR, Marcelo Sampaio de. Televisão digital. Érica, 2007. 
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 
TELECOMUNICAÇÕES 

 
PLANO DE ENSINO 

 

Disciplina: Telefonia Período: 8º Currículo: 2010 

Docente Responsável: Marcos Tomio Kakitani Unidade Acadêmica:  DETEM 

Pré-requisito: - Co-requisito: - 

C.H. Total: 72h C.H. Prática: 18h C.H. Teórica: 54h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º 

EMENTA 

Compressão da Voz. Transmissão e Multiplexação Digital. Comutação digital. Estrutura interna da central 
telefônica. Sinalização telefônica. Estrutura das redes de telecomunicações. Hierarquia da rede telefônica. 
Sistemas de multiplexação. Hierarquias PDH e SDH: Características, Estrutura de Frame, Blocos Funcionais e 
Equipamentos. Sistemas de comutação. Sinalização telefônica. Análise de tráfego. 

OBJETIVOS 

Ao final o aluno será capaz de compreender o funcionamento de redes de transporte de voz utilizadas no 
serviço de telefonia. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução 
2. Motivação do tema 
3. Compressão da voz 
  3.1 Amostragem do sinal de voz 
  3.2 Quantização do sinal de voz 
  3.3 Codificação do sinal de voz 
4. Transmissão e multiplexação digital 
  4.1 Transmissão digital 
  4.2 Codificação de linha 
  4.3 Técnicas de multiplexação 
  4.4 Sistemas de multiplexação 
5. Comutação digital 
  5.1 Comutação telefônica 
    5.2 Sistemas de comutação 
     5.2.1 Sistema de comutação manual 
     5.2.2 Central de comando direto 
     5.2.3 Central de comando central ou comum 
     5.2.4 Central por programa armazenado 
6. Estrutura interna da central telefônica 
7. Sinalização telefônica 
  7.1 Sinalização do assinante 
  7.2 Sinalização intercentrais 
  7.3 Sinalização por canal associado 
  7.4 Sinalização em canal comum 
8. Estrutura das redes de telecomunicações 
  8.1 Hierarquia da rede telefônica 
    8.1.1 Redes telefônicas locais e interurbanas  
9. Hierarquias PDH e SDH 
  9.1 Motivação e características 
  9.2 Estrutura de frame 
  9.3 Blocos funcionais e equipamentos 
10. Análise de tráfego 
  10.1 Geração das chamadas 
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  10.2 Duração das chamadas 
  10.3 Análise de perdas de chamadas 
11. Princípios de protocolos VoIP 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva com utilização associada de projetor multimídia e quadro negro. Os alunos serão encorajados 
por meio de questionamentos e exercícios em sala a desenvolver e solidificar o conhecimento adquirido. Por 
meio de atividades de aplicação, os alunos poderão utilizar os conhecimentos das aulas teóricas, fortalecendo 
o aprendizado e adquirindo noções práticas da disciplina. As atividades da disciplina poderão ser desenvolvidas 
durante as aulas presenciais e/ou portal didático, a ser definido no decorrer do período. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação 1 (N1=3,0 pontos) 
Avaliação 2 (N2=3,0 pontos) 
Avaliação 3 (N3=3,0 pontos) 
 
Avaliação substitutiva com o conteúdo das avaliações N1, N2 e N3, substituindo a menor das três (caso seja 
obtida uma nota maior). 
 
Prática (N4=1,0 pontos) 
 
Nota: N = (N1+N2+N3+N4) 
 
Aprovação: N >= 6,0 e ter tido frequência mínima de 75% na disciplina. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1) BELLAMY, J. C. - Digital Telephony - Wiley series in Telecommunications 
2) FERRARI, A.M - Telefonia Básica - Véritas 
3) GOMES, Sebastião M. C. - Tráfego- Teoria e Aplicações – McGraw-Hill 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1) COLCHER, S., SOARES, L. F. G., SOUZA G. L. de, GOMES, A. T., SILVA, A. O.    - VoIP- Voz Sobre IP - Editora 

Campus 

 2) HARSENT, O., GUIDE D., PETIT, J-P. - Telefonia IP - Addison Wesley 

 3) FERRARI, A.M - Telecomunicações – Evolução e Revolução - Érica Editora 

 4) Recomendações Técnicas Internacionais: da International Telecommunication Union - ITU-T e da Internet 

Engineering Task Force – IETF 
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 
TELECOMUNICAÇÕES 

 
PLANO DE ENSINO 

 

Disciplina: Telefonia Celular Período: 10º Currículo: 2010 

Docente Responsável: Marcos Tomio Kakitani Unidade Acadêmica:  DETEM 

Pré-requisito: Processamento e Transmissão Digital de 
Informação 

Co-requisito: - 

C.H. Total: 72h C.H. Prática: 18h C.H. Teórica: 54h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º 

EMENTA 

Introdução aos sistemas de telefonia móvel e de comunicação sem-fio, antenas, mecanismos de propagação 
por ondas de rádio, métodos de cálculo de perda de percurso, distribuição estatística do sinal em 
comunicações móveis, análise de enlace, ruído e interferência em comunicações móveis, técnicas de múltiplo 
acesso, análise de capacidade em telefonia móvel, metodologia de planejamento de redes de telefonia móvel, 
sinais de controle e gerência de rede em telefonia móvel. 

OBJETIVOS 

Ao final o aluno será capaz de entender diversos tipos de sistemas móveis de telefonia, tendo noção da 
evolução dos mesmos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução ao tema 
2. Introdução aos sistemas de telefonia móvel e de comunicação sem-fio 
  2.1 Evolução dos sistemas sem fio 
  2.2 Princípios básicos dos sistemas celulares 
3. Antenas 
4. Mecanismos de propagação por ondas de rádio 
  4.1 Reflexão, difração e dispersão 
  4.2 Propagação em pequena e larga escala 
  4.3 Métodos de cálculo de perda de percurso 
  4.4 Distribuição estatística do sinal em comunicações móveis 
5. Análise de enlace 
  5.1 Análise de qualidade de um enlace sem fio 
  5.2 Probabilidade de perda de transmissão  
6. Ruído e interferência em comunicações móveis 
  6.1 Ruído sem sistemas sem fio 
  6.2 Interferência de co-canal 
  6.3 Interferência de canal adjacente 
7. Técnicas de múltiplo acesso 
8. Análise de capacidade em telefonia móvel 
  8.1 Análise de tráfego e capacidade 
9. Metodologia de planejamento de redes de telefonia móvel 
  9.1 Distribuição e atribuição de canais 
10. Sinais de controle e gerência de rede em telefonia móvel 
  10.1 Mecanismos de transferência ou handoff 
  10.2 Sinalização 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva com utilização associada de projetor multimídia e quadro negro. Os alunos serão encorajados 
por meio de questionamentos e exercícios em sala a desenvolver e solidificar o conhecimento adquirido. Por 
meio de atividades de aplicação, os alunos poderão utilizar os conhecimentos das aulas teóricas, fortalecendo 
o aprendizado e adquirindo noções práticas da disciplina. As atividades da disciplina poderão ser desenvolvidas 
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durante as aulas presenciais e/ou portal didático, a ser definido no decorrer do período. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação 1 (N1=3,0 pontos) 
Avaliação 2 (N2=3,0 pontos) 
Avaliação 3 (N3=3,0 pontos) 
 
Avaliação substitutiva com o conteúdo das avaliações N1, N2 e N3, substituindo a menor das três (caso seja 
obtida uma nota maior). 
 
Prática (N4=1,0 pontos) 
 
Nota: N = (N1+N2+N3+N4) 
 
Aprovação: N >= 6,0 e ter tido frequência mínima de 75% na disciplina. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1) SVERZUT, José Umberto. Redes GSM, GPRS, EDGE e UMTS: evolução a caminho da terceira geração,. São 
Paulo:Érica. 2005. 
2) BERNAL, Paulo Sérgio Milano. Comunicações Móveis: tecnologia e aplicações,. São Paulo: Érica. 2002. 
3) WILLIAM, C. Y. Lee, Mobile Cellular Telecommunications Systems, McGraw-Hill Book Company,1990. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1) RAPPAPORT , Theodore S., “Wireless Communications, Principles & Practice”, Prentice Hall Communications 

Engineering and emerging Technologies Series, 1999. 

2) KAARANEN, Heikki; AHTIAINEN, Ari and LAITINEN, Laurie, “UMTS Networks Architecture, Mobility and 

services”, John wiley and Sons. 

3) EBERSPÄCHER Jörg; VÖGEL , Hans- Jörg e BETTSTETTER , Christian, “GSM Switching, Services and Protocols”, 

John Wiley & Sons, 2001. 

4) GAST , Matthew s. “802.11 Wirelless networks the definitive Guide”, O’Reilly, 2002 

5) STEELE , Raymond, Mobile Radio Communications, , Pentech Press Publishers-Londres,1992. 

6) CARLSON , A. Bruce, Communications systems, McGraw-Hill, 2001. 
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Coordenadoria do Curso de Engenharia de
Telecomunicações

Plano de Ensino
2 semestre de 2022 (15/08/2022 a 23/12/2022)

Disciplina: Teoria da Informação e Codificação Período: 8 Currículo: 2010
Docente: Leonardo Carneiro de Araújo Unidade Acadêmica: DTECH
Pré-requisito: Análise de sinais e sistemas Co-requisito: —
C.H. Total: 72 C.H. Prática: 18 C.H. Teórica: 54 Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2

Ementa
Funções da teoria da informação: Entropia, discriminação, informação mútua. Propriedade da eqüipartição
assintótica. Teorema de Shannon-McMillan. Compactação de fontes discretas sem memória. Primeiro teorema
de Shannon. Limitantes do comprimento médio de um código para fonte. Algoritmos de codificação. Codificação
universal de fontes discretas. Capacidade de canais discretos. Segundo teorema de Shannon. Capacidade de
canais contínuos. Entropia diferencial e informação mútua. Canal Gaussiano. Canais com banda limitada.
Teoria da distorção. Compressão da informação. Terceiro teorema de Shannon. Cálculo da função da taxa de
distorção de uma fonte. Códigos de bloco lineares. Códigos cíclicos. Códigos convolucionais. Códigos Reed-
Solomon. Códigos concatenados e entrelaçados. Codificação turbo. Códigos TCM.

Objetivos
Ao final da unidade curricular o discente deverá ser capaz de compreender as principais técnicas e teorias de
compressão e codificação de informação, assim como técnicas de detecção e correção de erros.

Conteúdo Programático
1. Introdução. 2. Informação e Entropia. 3. Divergência de KL, Concavidade e Jensen. 4. Desigualdade de
Processamento de Dados. 5. Estatística Suficiente. 6. Desigualdade de Fano. 7. Propriedade da Equipartição
Assintótica. 8. Primeiro Teorema de Shannon. 9. Compressão de Dados. 10. Métodos de Tipos. 11. Taxa de
Entropia. 12. Cadeia Oculta de Markov. 13. Desigualdade de Kraft. 14. Código de Shannon. 15. Código de
Shannon-Fano-Elias. 16. Código de Huffman. 17. Codificação Aritmética. 18. Compressão LZ. 19. Capacidade
de Canal. 20. Propriedade da Equipartição Assintótica Conjunta. 21. Segundo Teorema de Shannon-McMillan.
22. Métodos de Codificação. 23. Código de Hamming. 24. Entropia Diferencial. 25. Canal Gaussiano. 26. Canais
Paralelos. 27. Teoria da Distorção. 28. Complexidade de Kolmogorov.

Metodologia de Ensino
Aulas Teóricas/Práticas. Exercícios. Leitura do Livro Texto, Bibliografia Complementa, Artigos Científicos e
Documentação dos Softwares utilizados. Aulas Computacionais Práticas. Trabalhos Teóricos e Práticos. Real-
ização de Seminários.

Critérios de Avaliação
Serão realizadas 5 tarefas (cada um com valor de 20% do total de pontos) no decorrer do período. Ao
final, opcionalmente, será realizada uma tarefa para substituir a menor nota.

Bibliografia Básica
THOMAS, Joy A. e COVER, Thomas M. Elements of information theory. Wiley. 1991.
GALLAGER, Robert. Principles of Digital Communication. Cambridge - USA. 1a edição. 2008. Disponível em:
http://www.mit.edu/~6.450/handouts/6.450book.pdf
MACKAY, David, Information Theory, Inference, and Learning Algorithms. Cambridge University Press. 2003.
Disponível em: http://www.inference.org.uk/itprnn/book.html
SHANNON, Claude E., A Mathematical Theory of Communication, The Bell System Technical Journal, Vol. 27,
pp. 379-423, 623656, July, October, 1948, Disponível em http://math.harvard.edu/~ctm/home/text/others/
shannon/entropy/entropy.pdf
SKLAR, Bernard. Digital Communications: fundamentals and applications. Upper Saddle River: Prentice Hall,
2a edição. 2001.
LATHI, B. P. Modern digital and analog communications systems. 3a edição. Oxford University Press.
LIN, Shu e COSTELLO, Daniel J. Error Control Coding. Prentice Hall. 2a edição. 2004.

Bibliografia Complementar

1



COUCH, L. E. Digital And Analog Communication Systems. Prentice Hall. 7a edição. 2006.
HAYKIN, Simon S. Digital communications.John Wiley & Sons, 1988.
BARRY, John R; LEE. Edward A; Messerschmitt, David G. Digital communication. Kluwer Academic, 3a
edição. 2004.
HAYKIN, Simon; MOHER, Michael. Introduction to analog and digital communications. John Wiley & Sons,
2007.
Vídeo Aulas do projeto Khanacademy https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/
informationtheory
Wikipedia - diversos artigos
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_theory, https://en.wikipedia.org/wiki/Channel_capacity,
https://en.wikipedia.org/wiki/Communication_channel, https://en.wikipedia.org/wiki/Conditional_
entropy, https://en.wikipedia.org/wiki/Information_entropy, https://en.wikipedia.org/wiki/
Kullback\%E2\%80\%93Leibler_divergence, https://en.wikipedia.org/wiki/Mutual_information,
https://en.wikipedia.org/wiki/Hamming_distance, https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_
information_theory, https://en.wikipedia.org/wiki/Kolmogorov_complexity, https://en.wikipedia.
org/wiki/Bit_numbering
GNU/Octave e Matlab - documentação de software e documentação online.
Vasconcelos, N., On the Efficient Evaluation of Probabilistic Similarity Functions for Image Retrieval, IEEE
Transactions on Information Theory, Vol. 50, No. 7, 2004.
Dragomir, S.S., Some Upper Bounds for Relative Entropy and Applications, Computers and Mathematics with
Applications 39, pg 91-100, 2000.
BARNI, Mauro e TONDI, Benedetta, The Source Identification Game: An Information-Theoretic Perspective.
IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION FORENSICS AND SECURITY, VOL. 8, NO. 3, MARCH 2013.
YANO, Hasegawa M., Entropy of the genetic information and evolution, Origins of Life, 6, 1975.
Documentário ‘The Shannon Centennial: 1100100 years of bits’ disponível em https://www.youtube.com/
watch?v=pHSRHi17RKM

Prof. Leonardo Carneiro de Araujo

Aprovado pelo Colegiado em / /

Prof. Moacir de Souza Júnior
(coordenador do curso)
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES 
PLANO DE ENSINO 

 
Disciplina: Tópicos Especiais – Compatibilidade 
Eletromagnética. 

Período: 10º  
 

Currículo: 2010 

Docente Responsável: Moacir de Souza Júnior Unidade Acadêmica: DETEM 
Pré-requisito: Eletromagnetismo Co-requisito: 
C.H. Total: 72 h C.H. Prática: 0 C.H. Teórica:  

72h 
Grau: 
Bacharelado 

Ano: 2022 Semestre:2º  

EMENTA 
Conceitos Fundamentais aplicados a Compatibilidade Eletromagnética. Normas em Compatibilidade Eletromagnética 
(FCC e CISPR). Métodos de medições de campos irradiados, interferência conduzida e irradiada. Análise dos 
componentes não ideais. Interferências eletromagnéticas conduzidas e emitidas entre sistemas de telecomunicações. 

OBJETIVOS 
Proporcionar conhecimentos sobre compatibilidade eletromagnética para os alunos de Engenharia de 
Telecomunicações. Ao final da disciplina o aluno deverá identificar os mecanismos das interferências eletromagnéticas 
conduzida e irradiada assim como os principais meios de evitá-las. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
H/a Assunto 
02 Apresentação do curso e do plano de ensino. Bibliografia. 
06 Conceitos Fundamentais aplicados a Compatibilidade Eletromagnética. 

06 Normas em Compatibilidade Eletromagnética (FCC e CISPR). Métodos de medições de campos irradiados 
e interferência conduzida. 

06 Análise dos componentes não ideais. 

10 Interferências eletromagnéticas conduzidas e emitidas entre sistemas de telecomunicações. 

06 Avaliações 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas teóricas presenciais em sala de aula.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Duas avaliações teóricas de 30 pontos cada. Um trabalho de simulação computacional valendo 40 pontos.  
No final do semestre haverá uma avaliação substitutiva no valor de 30 pontos, podendo substituir a menor 
nota obtida nas avaliações teóricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
1)PAUL, C. R. Introduction to electromagnetic compatibility. New  York, John Wiley & Sons, 1992. 
2)MORRISON, R. Grounding and shielding techniques 4. ed. [S.l.]: John and Wiley & Sons, [199-] 
3) SANCHES, Durval. Interferência eletromagnética: teoria básica e aplicações. Rio de Janeiro: Interciência, 
2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
1) BALANIS, Constantine A. Antenna theory: analysis and design.. New York: John Wiley & Sons, 1997. 
2) MARDIGUIAN, M.  EMI troubleshooting techniques.[S.l.]: Editora: Mac Graw Hill, [199-] 
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Tópicos Especiais em Fundamentos de
Sistemas Polifásicos

Período: 10 Currículo: 2010

Docente Responsável:Marco Aurélio Seluque Fregonezi Unidade Acadêmica: DETEM
Pré-requisito: Circuitos Elétricos I Co-requisito:Não há
C.H. Total: 36h C.H. Prática: 36h C.H. Teórica: 00h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º

EMENTA
Visão geral de sistemas harmônicos. Conceito de fase. Tensão e corrente polifásicos. Potências ativa, reativa e
aparente trifásicos. Introdução ao acionamento de motores trifásicos.

OBJETIVOS
Ao final o aluno será capaz de compreender e analisar geradores e atuadores trifásicos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Revisão de fenômenos periódicos;
2. Sistemas multifásicos;
3. Primeira lei de Ohm aplicada a sistemas polifásicos;
4. Potências em sistemas polifásicos;
5. Ligações estrela e triângulo;
6. Sistemas desequilibrados.

METODOLOGIA DE ENSINO
1. Aulas teóricas expositivas.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1. P1 – Primeira avaliação teórica, individual, presencial;
2. P2 – Segunda avaliação teórica, individual, presencial;
3. P3 – Terceira avaliação teórica, individual, presencial;
4. SUB – Avaliação teórica, individual, presencial;
5. SUB – Substituição da menor nota entre P1, P2 e P3 caso SUB seja maior do que esta;
6. As notas são graduadas de zero a dez;
7. Nota final = (P1 + P2 + P3) / 3.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. DORF, Richard C. - Introdução aos circuitos elétricos – 7a ed.; New York: John Wiley & Sons, 2008.
2. NILSSON W. James ; RIEDEL A Suzan. Circuitos elétricos. 8.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 539p.
3. JOHNSON, D. E., Hilburn, J. L., e Johnson, J. R. Fundamentos de Análise de Circuitos Elétricos, 4ª

Edição, Editora LTC, 1994.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. IRWIN, J. D. Análise de Circuitos em Engenharia. 4ª Edição, Editora Makron Books, 2000.
2. VAN VALKENBURG, M.E. – Network Analysis. 3ª Edição, Editora Prentice Hall, 1974.
3. CHUA, L., DESOER, C. e KUH, E. Linear and Nonlinear Circuits. Editora McGraw-Hill, 1987
4. BURIAN, J. Y. e LYRA, A. C. C. Circuitos Elétricos. Editora Prentice Hall, 2006.
5. BIRD, J. Circuitos Elétricos Teoria e Tecnologia, 3ª Edição. Editora Campus, 2009.

Docente Responsável

Aprovado pelo Colegiado em / /

Moacir de Souza Junior
Coordenador do Curso de Engenharia de

Telecomunicações
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 
TELECOMUNICAÇÕES 

 
PLANO DE ENSINO 

 

Disciplina: Tópicos Especiais – Instalações Elétricas de 

Baixa Tensão 
Período: 10 Currículo: 2010 

Docente Responsável: Marco Aurélio Seluque Fregonezi Unidade Acadêmica: DETEM 

Pré-requisito: Circuitos Elétricos I Co-requisito: Não há 

C.H. Total: 36h C.H. Prática: 00h C.H. Teórica: 36h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º 

EMENTA 
Noções sobre condutores, proteção, segurança, seccionamento, luminotécnica, aterramento, fusíveis, disjuntores, 
contatores, relés, motores, normas brasileiras. 

OBJETIVOS 
Fornecer ao aluno as bases teóricas para o entendimento a respeito das normas brasileiras para instalações 
elétricas de baixa tensão e de suas respectivas normas de segurança. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Revisão de circuitos elétricos e eletromagnetismo; 
2. Circuitos trifásicos; 
3. Segurança e proteção; 
4. Tomadas; 
5. Seccionamento; 
6. Fusíveis; 
7. Disjuntores; 
8. Relés; 
9. Contatores; 
10. Lâmpadas; 
11. Motores elétricos; 
12. Chaves de partida; 
13. Normas brasileiras. 

METODOLOGIA DE ENSINO 
1. Aulas teóricas expositivas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
1. P1 – Primeira avaliação teórica, individual, presencial; 
2. P2 – Segunda avaliação teórica, individual, presencial; 
3. P3 – Terceira avaliação teórica, individual, presencial; 
4. SUB – Avaliação teórica, individual, presencial; 
5. SUB – Substituição da menor nota entre P1, P2 e P3 caso SUB seja maior do que esta; 
6. As notas são graduadas de zero a dez; 
7. Nota final = (P1 + P2 + P3)  / 3. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
1. DORF, R. C. Introduction to electric circuits. 7. ed. New York: John Wiley & Sons, 2008. 865 p.2; 
2. COTRIM, A., A.M.B. Instalações Elétricas. 4ª edição. Ed Person 2006; 
3. MAMEDE, J. F, Instalações Elétricas Industriais. 7ª edição. Ed LTC 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
1. OLIVEIRA, C.C. B.; SCHMIDT, H. P; KAGAN, N.; ROBBA, E. J. Introdução a Sistemas Elétricos de 

Potência. 2ª edição 2005 editora Edgard Blucher LTDA; 
2. IRWIN, J. D. Análise de Circuitos em Engenharia. 4ª Edição, Editora Makron Books, 2000; 
3. VAN VALKENBURG, M.E. – Network Analysis. 3ª Edição, Editora Prentice Hall, 1974; 
4. BURIAN, J. Y. E LYRA, A. C. C. Circuitos Elétricos. Editora Prentice Hall, 2006; 
5. BIRD, J. Circuitos Elétricos Teoria e Tecnologia, 3ª Edição. Editora Campus, 2009. 
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 
TELECOMUNICAÇÕES 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Tópicos Especiais – Introdução 
ao Deep Learning 

Período: 10º Currículo: 2010 

Docente Responsável: João Pedro Hallack 
Sansão 

Unidade Acadêmica: DTECH 

Pré-requisito: Cálculo Numérico Correquisito: - 
C.H. Total: 
36 h 

C.H. Prática: 
18h 

C.H. Teórica: 
18 h 

Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º 

EMENTA 

Redes neurais artificiais. Algoritmos de treinamento. Otimizadores para treinamento de redes. Funções 
de ativação. Redes neurais de múltiplas camadas. Redes neurais recorrentes (RNN). Redes LSTM (long 
short-term memory). Redes neurais convolucionais. Outras redes avançadas. 

OBJETIVOS 

Neste curso serão vistos os princípios do aprendizado profundo, com redes neurais avançadas e alguns 
dos principais métodos utilizados na literatura em aplicações típicas do aprendizado de máquina, 
como predição, classificação, regressão. 

Serão apresentados exemplos utilizando processamento de linguagem natural e visão computacional em 
estudos de caso para melhor compreensão da técnicas. 

Familiarização com as bibliotecas Keras e TensorFlow. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Conceitos de aprendizado de máquina 

2. Regressão linear e regressão logística 

3. Redes neurais profundas 

4. Otimização no treinamento de redes 

5. Regularização para redes profundas 

6. Redes recorrentes (RNN) 

7. Redes long-term short memory (LTSM) 

8. Redes neurais convolucionais 

9. Redes generativas adversariais (GAN). 
10. Mecanismos de atenção e transformers 

METODOLOGIA DE ENSINO 
O aluno será exposto ao conteúdo programático através de aulas expositivas. O conteúdo será 
complementado pelo desenvolvimento de trabalhos práticos, guias de estudo e listas de exercícios para 
aprofundamento dos conceitos e técnicas. O curso usará recursos computacionais disponíveis na 
plataforma Google Colab e depende que o aluno tenha acesso a uma conexão estável com a Internet. 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
São propostas 9 atividades de avaliação de igual valor, que serão distribuídas ao longo do período. Estas 
atividades podem constituir em: projetos, trabalhos práticos computacionais, questionários e 
avaliações teóricas. Uma avaliação substitutiva será oferecida para os alunos que a solicitem de acordo 
com as normas vigentes. 
Critério de Aprovação: NF >= 6,0 e frequência >= 75% da carga horária. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
1. Chollet, F. (2021). Deep learning with Python. New York, NY: Manning Publications. 

2. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. London, England: MIT Press. 

3. Zhang, A. et al. (2021). Dive into Deep Learning. arXiv preprint arXiv:2106.11342 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. TensorFlow Team. Tutorials. Acessado em 19 de Junho de 2021,
 url: https://www.tensorflow.org/tutorials/ 

2. Keras Team. Developer guides. Acessado em 19 de Junho de 2021, url: https://keras.io/guides/ 

3. Artigos publicados em periódicos, congressos e preprints do arXiv. 

 
 

                   João Pedro Hallack Sansão 
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Tópicos Especiais em Engenharia de
Telecomunicações - Introdução a Python

Período: 10o Currículo: 2010

Docente Responsável: Ana Cláudia Silva de Souza e
Luilly Alejandro Garcia Ortiz

Unidade Acadêmica: DETEM

Pré-requisito: Algoritmos e Estruturas de dados I e II Co-requisito: -
C.H. Total: 36h C.H. Prática: 18h C.H. Teórica: 18h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º

EMENTA
Introdução ao aprendizado da linguagem de programação Python. Serão apresentadas técnicas básicas de
algoritmos e estruturas de dados e suas aplicações em problemas clássicos.

OBJETIVOS
Habilitar o aluno a utilizar a sintaxe da linguagem de forma correta, conhecer as palavras reservadas e sua
utilização. Desenvolver programas seguindo o formato de programação procedural por meio de funções e
modularização de algoritmos. Introduzir o conceito de orientação a objetos. Ao final da disciplina, o aluno será
capaz de interpretar e resolver problemas específicos utilizando a Linguagem de Programação Python.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
• Introdução à disciplina, Jupyter notebook

• Estruturas de programação: construções básicas; condicionais; repetição

• Números, variáveis, strings

• Modularização: módulos e funções

• Listas e suas operações

• Tuplas e dicionários

• Classes

• Introdução à análise de dados

METODOLOGIA DE ENSINO
Exposição do conteúdo por meio de apresentações em sala de aula, orientações sobre roteiros práticos de
simulações computacionais, soluções de dúvidas etc.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada por meio de exercícios e simulações, de acordo com as especificações solicitadas e
entregues dentro do prazo estipulado

Aos que não obtiverem nota para aprovação será ofertado, como alternativa à avaliação substitutiva, um trabalho
extra abrangendo todo o conteúdo estudado, com valor de 60% dos pontos. Esta avaliação entretanto, não
substitui a participação nas atividades ao longo do semestre (controle de frequência).

- Para aprovação, o aluno deverá possuir média superior ou igual a 6,0 (N >= 6,0).
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1) DOWNEY, Allen; ELKNER , Jeff; and MEYERS, Chris. How to Think Like a Computer Scientist: Learning
with Python 3. 3rd Edition. Green Tea Press. 2017.

2) Ian Goodfellow, I., Bengio, Y. e Courville, A., Deep Learning, MIT Press, 2016. Disponível em
http://www.deeplearningbook.org/

3) Michael Nielsen, Neural Networks and Deep Learning. Determination press, 2015. Disponível em:
http://neuralnetworksanddeeplearning.com/

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1) Devore, J.L. Probabilidade e Estatística: para engenharia e ciências. Editora Pioneira Thomson,

2006.

2) Hines, W.W.; et al. Probabilidade e Estatística na Engenharia. 4a .edição, Editora LTC, 2006.

Ana Cláudia Silva de Souza
Luilly Alejandro Garcia Ortiz

Docente Responsável

Aprovado pelo Colegiado em / /

Moacir de Souza Junior
Coordenador do Curso de Engenharia de

Telecomunicações
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Processamento Digital de Sinais Período: 7o Currículo: 2010
Docente Responsável: Gustavo Fernandes Rodrigues Unidade Acadêmica: DETEM
Pré-requisito: Análise de sinais e sistemas Co-requisito:
C.H. Total: 72h C.H. Prática: 36h C.H. Teórica: 36h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º

EMENTA
Processamento de sinais e sistemas. Sinais e sistemas de tempo discreto. Transformada discreta de Fourier
(DFT).Processamento digital de sinais de tempo contínuo. Transformadas discretas de comprimento finito.
Transformada z. Sistemas LTI de tempo discreto no domínio da transformada. Estruturas para filtros digitais.
Projetos de filtros IIR Projetos de filtros FIR. Algoritmos para DSP. Aplicações de DSP. Aplicações. Simulações
computacionais.

OBJETIVOS
Esta disciplina tem como objetivo ensinar os conceitos de processamento digital de sinais que podem ser
empregados em um grande número de disciplinas e aplicações. A disciplina oferece diferentes ferramentas para o
processamento e análise digital de sinais, com ênfase na operação e projeto de filtros digitais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1- Introdução
2- Revisão de Sinais e Sistemas Discretos no tempo

2.1 – Propriedades de Sistemas Discretos lineares e invariantes no tempo

2.2 – Teoremas da Transformada de Fourier

3- Transformada Z
3.1 – Propriedades da Região de Convergência

3.2 – Transformada Z inversa

3.3 - Propriedades de Transformada Z

4- Teorema da Amostragem
4.1 – Amostragem

4.2 – Representação da amostragem no domínio da frequência

4.3 – Mudança da Taxa de amostragem utilizando processamento discreto no tempo

4.4 – Processamento Digital de Sinais Analógicos

5- Análise da Transformada de sistemas lineares e invariantes no tempo
5.1 – Resposta em frequência de Sistemas Lineares e Invariantes no tempo

5.2 – Resposta em frequência para sistemas com funções racionais

5.3 – Sistemas de Fase mínima

5.4 – Sistemas de Fase linear

5.5 – Estrutura para sistemas discretos

6- Técnicas de desenvolvimento de filtros digitais
6.1 – Projeto de Filtros com resposta ao impulso infinita (IIR)

6.2 - Transformação Bilinear

6.3 - Projeto de Filtros com resposta ao impulso finita (FIR)

6.4 - Método para projeto de filtros usando janela Kaiser

6.5 - Relação da Janela Kaiser e outras janelas

7- Transformada Discreta de Fourier
7.1 – Representação de uma sequência Periódica

7.2 – Propriedades da Série de Fourier Discreta
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7.3 – Transformada de Fourier para sinais periódicos

7.4 – Representação de Fourier de uma sequência de duração finita

7.5 – Propriedades da Trnasformada Discreta de Fourier

7.6 – Transformada Discreta de Fourier utilizando convolução linear

7.7 – Transforma Discreta de Cosenos

7.8 Transforma Rápida de Fourier (FFT)

8- Análise da Transformada Discreta de Fourier
8.1 – Análise de Fourier de sinais usando DFT

8.2 – Análise da DFT para sinais senoidais

8.3 – Análise de Fourier para sinais não estacionários

8.4 - Análise de Fourier para sinais estacionários aleatórios

8.5 - Análise espectral para sinais aleatórios usando auto-correlação

METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas expositivas, aulas de simulações computacionais, exercícios e trabalhos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Distribuição de pontos:

- Primeira Avaliação (Av1) no valor de 40 pontos;

- Segunda Avaliação (Av2) no valor de 40 pontos;

- Trabalhos (TPs) no valor de 20 pontos.

A nota será a soma das três avaliações descritas acima, conforme fórmula a seguir:

N = (Av1+Av2+TPs)/10.

Para aprovação o aluno deverá possuir média superior ou igual a 6,0 (N >= 6,0).

O aluno tem direito a 01 avaliação substitutiva que substituirá a nota da primeira avaliação (Av1) ou da segunda

avaliação (Av2).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1) MITRA, SANJIT K., Digital Signal Processing. Mc Graw Hill, 3a edição, 2006.
2) DINIZ, Paulo S. R.,Silva, EDUARDO A. B. da Silva e Netto, SERGIO L. Netto. Digital Signal Processing: System Analysis and
Design, Cambridge University Press; 2010.
3) PROAKIS, John G.; MANOLAKIS, Dimitris G. Digital signal processing: principles, algorithms and applications. Prentice Hall,
3a edição, 1995

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1) PROAKIS, John G., Digital Signal Processing. Prentice Hall. 4a edição. 2006.
2) OPPENHEIN, Alan V. e SCHAFER, Ronald W.. Discrete-Time Signal Processing. Prentice Hall International, 3a edição. 2009.
3) PROAKIS, John G. e INGLE, Vinay K. Digital Signal Processing Using Matlab. Cengage Learning Int. 2a edição. 2006.
4) BELLANGER, Maurice G. Adaptive Digital Filters. Marcel Dekker. 2a edição. 2001
5) SMITH, Steven W. The scientist and engineer's guide to digital signal processing. California. Disponível na Internet:
www.dspguide.com/index.htm>

Docente Responsável
Prof. Gustavo Fernandes Rodrigues

Aprovado pelo Colegiado em / /

Prof. Moacir de Souza Júnior
Coordenador do Curso de Engenharia de

Telecomunicações
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Eletrônica II Período:7º Currículo:
2010

Docente  Responsável:  João  Pedro
Hallack Sansão

Unidade Acadêmica: DTECH

Pré-requisito: Eletrônica I Correquisito: -
C.H. Total:
72 h

C.H.
Prática:
36 h

C.H. Teórica:
36 h

Grau: 
Bacharelado

Ano:
2023 

Semestre:
1º

EMENTA

Amplificadores  diferenciais  e  de  múltiplos  estágios.  Resposta  em  freqüência.
Realimentação.  Estágios  de  saída  e  amplificadores  de  potência.  Circuitos  Integrados
analógicos. Filtros e amplificadores sintonizados. Aulas Práticas em laboratório. 

OBJETIVOS

Esta unidade curricular complementa a ementa da disciplina Eletrônica I e ao final o aluno
será capaz de conhecer os princípios de funcionamento e aspectos relevantes ao projeto
dos amplificadores de sinais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Amplificadores operacionais

1. Topologias inversora e não inversora
2. Operação grandes sinais
3. Integradores e diferenciadores
4. Limitações 
5. Circuitos práticos

2. Filtros Ativos
1. Topologias de células de 2ª ordem
2. Polinômios de atenuação
3. Projeto de filtros 

3. Revisão sobre transistores
1. Modelos BJT e MOS
2. Amplificadores discretos de estágio simples 

4. Blocos de circuitos analógicos 
1. Espelhos de corrente
2. Amplificadores integrados de estágio simples

5. Amplificadores Diferenciais e múltiplos Estágios
1. Estágio diferencial bipolares
2. Estágio diferencial MOS
3. Estágio Carga ativa

6. Resposta em freqüência
1. Resposta em baixa freqüência
2. Resposta em alta freqüência
3. Método das constantes de tempo simples

7. Estágios de Saída e amplificadores de potência
1. Amplificadores classe A,B, AB
2. Circuitos práticos 

8. Realimentação 
1. Propriedades da realimentação
2. Cálculo da realimentação
3. Compensação em freqüência
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METODOLOGIA DE ENSINO
O  aluno  será  exposto  ao  conteúdo  programático  através  de  aulas  expositivas,
demonstração  de  práticas  de  laboratório,  projeto  de  circuitos  eletrônicos  e  simulações
computacionais.  O  conteúdo  será  complementado  pelo  desenvolvimento  de  trabalhos
práticos, guias de estudo e listas de exercícios para aprofundamento do conteúdo. 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
São propostas 9 atividades de avaliação de igual valor, que serão distribuídas ao longo do
período.  Estas  atividades  podem  constituir  em:   projetos,  trabalhos  práticos
computacionais,  questionários  e  avaliações  teóricas.  Uma  avaliação  substitutiva  será
oferecida para os alunos que a solicitem de acordo com as normas vigentes.  
Critério de Aprovação: NF >= 6,0 e frequência >= 75% da carga horária. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1) SEDRA, A. S, Smith, K. C.. Microeletrônica. Pearson Prentice Hall, 4a edição, 2005.

2) BOYLESTAD, Robert ; NASHELSKY, Louis. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. Prentice

Hall. 8a edição. , 2007.

3)  MALVINO,  Albert  Paul.  Electronic  Principles with Simulation CD.   McGraw-Hill  Professional.  7A
edição. 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1) SLONE, G. Randy. High-Power Audio Amplifier Construction Manual. McGraw-Hill. 1a edição. 1999.

.

2)  MILLMAN,  Jacob  e  GRABEL,  Arvin.  Microelectronics:  Digital  and Analog  Circuits  and Systems.

McGraw-Hill. 1a edição. 1988.

3) TOCCI, Ronald J, WIDMER, Neal S. e MOSS, Gregory. Sistemas digitais: princípios e aplicações.

Pearson, 10a edição. 2007.

4)  TURNER,  L.W.  Eletrônica  aplicada:  microondas,  rádio  e  TV,  eletroacústica,  vídeo  tapes,

sintetizadores de som, aplicações militares, astronáutica, automação, laser, engenharia de tráfego,

biônica. Curitiba: Hemus, 2004. [s.p.]. (Biblioteca Profissionalizante de Eletrônica; 

5) CIPELLI, Antônio Marco V. ; MARKUS, Otávio ; SANDRINI, Waldir João. Teoria e desenvolvimento de
projetos de circuitos eletrônicos. 18. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Érica, 2001. 445 p.

Docente Responsável
João  Pedro Hallack Sansão

Aprovado pelo Colegiado em        /        /

Prof. Ramon Dornelas Soares
Coordenador do Curso de Engenharia de

Telecomunicações
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Processos Estocásticos para Engenharia Período: 6o Currículo: 2010
Docente Responsável: Ana Cláudia Silva de Souza e
Luilly Alejandro Garcia Ortiz

Unidade Acadêmica: DETEM

Pré-requisito: Estatística e Probabilidade Co-requisito: -
C.H. Total: 72 h C.H. Prática: 0 h C.H. Teórica: 72 h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º

EMENTA
Revisão da teoria de probabilidades: operações com conjuntos, eventos independentes e experimento de
Bernoulli. A variável aleatória: funções de distribuição e densidade de probabilidade, distribuições e densidades
condicionais, esperança, momentos e transformações de uma variável aleatória. Variáveis aleatórias múltiplas:
vetores aleatórios, distribuição e densidade conjunta, independência estatística, Teorema do Limite Central, valor
esperado de uma função de variáveis aleatórias, distribuição conjunta e variáveis aleatórias conjuntamente
gaussianas. Processos aleatórios: estacionariedade, independência, funções de correlação, ergodicidade,
processos aleatórios gaussianos. Características espectrais de processos aleatórios: densidade espectral de
potência, relação entre densidade espectral de potência e função de autocorrelação, densidade espectral de
potência cruzada, ruído branco e ruído colorido. Cadeias de Markov. Processos de Markov.

OBJETIVOS
Fornecer aos alunos conceitos básicos relacionados a processos estocásticos. Ao final os alunos deverão utilizar
ferramentas básicas para modelar sinais aleatórios na área de telecomunicações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Introdução ao tema

2. Conceitos de probabilidade

2.1 Definição de probabilidade

2.2 Probabilidade condicional

2.3 Teorema de Bayes

2.4 Eventos independentes

2.5 Eventos sequenciais

3. Variáveis aleatórias

3.1 Definição e tipos de variáveis aleatórias

3.2 Função de distribuição cumulativa

3.3 Função densidade de probabilidade

3.4 Váriaveis aleatórias importantes

3.5 Funções de uma variável aleatória

3.6 Valor esperado de uma variável aleatória

3.7 Variância

4. Múltiplas variáveis aleatórias

4.1 Vetor de variáveis aleatórias

4.2 Par de variáveis aleatorias

4.2.1 pmf, cdf e pdf conjuntas

4.3 Independência de duas variáveis aleatórias

4.4 Probabilidade condicional e valor esperado condicional

4.5 Correlação e covariância de duas variáveis aleatórias
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5. Soma de variáveis aleatórias

5.1 Média e variância da soma de variáveis aleatórias

5.2 Média amostral

5.3 Teorema do limite central

6. Processos estocásticos

6.1 Especificando um processo estocático

6.2 Média, autocorrelação e autocovariância

6.3 Processos de tempo discreto e de tempo contínuo

6.4 Processos estocásticos estacionários

6.5 Processos estacionários ergódicos

7. Análise e Processamento de Sinais Aleatórios

7.1 Densidade espectral de potência

7.1.1 Teorema de Einsten - Weiner - Khinchin

7.1.2 Ruído Branco WSS

7.2 Resposta de Sistemas Lineares a Sinais Aleatórios

8. Cadeias de Markov
METODOLOGIA DE ENSINO

A distribuição da carga horária e metodologia de ensino estão previstas da seguinte forma:  

- Exposição do conteúdo teórico e solução de dúvidas e exercícios, em sala de aula.
- Atividades acadêmicas como lista de exercícios, avaliações, trabalhos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Avaliação 1 (N1=4)
Avaliação 2 (N2=4)
Listas de exercícios (N3=2)

A nota final será a soma das três avaliações descritas acima:

N = N1+N2+N3

Para aprovação, o aluno deverá possuir média igual ou superior a 6,0 (N >= 6,0).

Avaliação substitutiva: O aluno que desejar poderá realizar uma avaliação, ao final do semestre, que substituirá a
menor nota entre as N1 e N2.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1) H. Pishro-Nik, "Introduction to probability, statistics, and random processes", available at

https://www.probabilitycourse.com, Kappa Research LLC, 2014.

2) LEON-GARCIA, Alberto. Probability and Random Processes for Electrical Engineering, Pearson

Education, 2008.

3) GUBNER, J.A. Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers, Cambridge

University, 2006.

4) ALBUQUERQUE, José Paulo de Almeida; FORTES, José Mauro Pedro; FINAMORE, Weiler Alves.

Probabilidade, variáveis aleatórias e processos estocásticos. Editora PUC–Rio e Editora Interciência, Rio de

Janeiro, Brasil, 2008.

5) GRINSTEAD, Charles Miller; SNELL, James Laurie. Introduction to probability. American Mathematical

Soc., 2012.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1) PAPOULIS, A., Probability, Random Variables and Stochastic Processes, Ed. McGraw Hill, 4a Ed., 2001.

2) KOVÁCS, Z. L., Teoria das Probabilidades e Processos Estocásticos – Edição Acadêmica, USP, 1996.

3) KAY, S. Intuitive Probability and Random Processes Using Matlab®, Springer, 2006.

4) WALPOLE, Ronald E. Probabilidade & estatística para engenharia e ciências. Pearson Prentice Hall,

2009.

Profa. Ana Cláudia Silva de Souza
Luilly Alejandro Garcia Ortiz

Docente Responsável

Aprovado pelo Colegiado em / /

Moacir de Souza Junior
Coordenador do Curso de Engenharia de

Telecomunicações
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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 
TELECOMUNICAÇÕES 

 
PLANO DE ENSINO 

 

Disciplina: Sistemas digitais (Teoria) Período: 3 Currículo: 2010 

Docente Responsável: Marco Aurélio Seluque Fregonezi Unidade Acadêmica: DETEM 

Pré-requisito: Não há Co-requisito: Não há 

C.H. Total: 36h C.H. Prática: 00h C.H. Teórica: 36h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 2º 

EMENTA 
Sistemas de numeração: conversão de base, aritmética binária, representação de números sinalizados. Portas 
lógicas. Álgebra booleana e simplificação de expressões lógicas. Circuitos lógicos combinacionais: circuitos 
aritméticos, codificadores, decodificadores, multiplexadores e demultiplexadores. Flip-flops: latches, flip-flops 
gatilháveis, JK, mestre-escravo. Circuitos lógicos seqüenciais: registradores de deslocamento, contadores 
síncronos e assíncronos. Projeto de contadores síncronos e máquinas de estados finitos. 

OBJETIVOS 
Fornecer ao aluno as bases teóricas para o entendimento dos sistemas eletrônicos digitais. Capacitá-lo a analisar, 
projetar e implementar circuitos lógicos combinacionais e seqüenciais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Bloco 1: Aritmética binária. 
       Sistemas de numeração, operações aritméticas. 
Bloco 2: Álgebra booleana. 
       Métodos de representação, forma canônica, forma minimizada, conversores de código. 
Bloco 3: Circuitos digitais. 
       Portas lógicas, decodificadores, codificadores, multiplexadores, demultiplexadores, registradores, memórias. 
Bloco 4: Lógica sequencial. 
       Flip-flops, toggles, contadores. 
Os blocos 2 e 3 são ministrados concomitantemente. 

METODOLOGIA DE ENSINO 
1. Aulas teóricas expositivas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
2. Seis atividades teóricas individuais obrigatórias (P1,P2,P3,P4,P5,P6); avaliações teóricas, individuais, 

de livre consulta; 
3. SUB – Substituição da menor nota entre {P1,P2,P3,P4,P5,P6} caso SUB seja maior do que esta; 
4. As notas são graduadas de zero a dez; 
5. Os roteiros são enviados aos alunos por meio do portal didático, na data e hora marcada; 
6. O prazo de entrega é de 24 horas contadas a partir do recebimento do roteiro pelo aluno; 
7. A atividade é entregue ao professor por meio do endereço de e-mail institucional do professor; 
8. Nota final = (P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6)  / 6. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
1. PADILLA, A. J. G. Sistemas digitais. 1a. Edição, Editora McGraw-Hill, 1993; 
2. FLOYD, T. L. Sistemas digitais: fundamentos e aplicações. 9a. Edição, Editora Bookman, 2007; 
3. UYEMURA, J. P. Sistemas digitais: uma abordagem integrada. Editora Pioneira, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
1. TOCCI, R. J., WIDMER, N. S e MOSS, G.. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 10a. Edição, 

Editora Pearson, 2007; 
2. MANO, M.M. Digital Design, Editora Prentice Hall International, 1999; 
3. ZUFFO, J.A. Subsistemas digitais e circuitos de pulsos; 
4. HEILWEIL, Y.M., HOERNES, G. Introduccion al algebra de Boole y a los dispositivos lógicos; 
5. SCHIED, F. Introdução à ciência dos computadores. 
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