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Resumo 
 

 

Lachter, Carlos Alberto; Mosso, Marbey Manhães. Desenvolvimento de 
um analisador de erro para redes Ethernet Óptica. Rio de Janeiro, 2007. 
90p. Dissertação de Mestrado - Departamento de Engenharia Elétrica, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

O objetivo desta dissertação consiste no desenvolvimento de um analisador 

de erro para Redes Ópticas através da utilização de circuitos integrados 

programáveis operando na taxa do Gigabit. As principais fontes de erro, as 

técnicas de medição da taxa de bits errados e a avaliação de desempenho de 

enlaces elétricos e ópticos em redes de telecomunicações são descritas e 

caracterizadas. Dispositivos de transmissão e recepção são desenvolvidos através 

da introdução de ferramentas computacionais para FPGA colocando-se em 

evidência o mecanismo de alinhamento e sincronização entre os dois. As 

simulações e análises destes dispositivos são apresentadas possibilitando a 

inserção destes em um módulo capaz de avaliar o desempenho de um enlace 

óptico na taxa de 1.25Gbit/s em função da taxa de bits errados. 

 

Palavras-chave 
Redes Ópticas, FPGA, PRBS, LFSR, BER, Gigabit Ethernet 
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Abstract 
 

 

Lachter, Carlos Alberto; Mosso, Marbey Manhães. Development of an 
error analyzer for Optical Ethernet Networks. Rio de Janeiro, 2007. 90p. 
MSc. Dissertation - Departamento de Engenharia Elétrica, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

The objective of this dissertation consist on development of an error 

analyzer for Optical Networks by the use of programmable integrated circuits 

operating in Gigabit rates. The main sources of error, the techniques of BER 

measurement and the performance evaluation of the electric and optical links in 

telecommunication networks are described and characterized. Transmission and 

reception devices are developed through the introduction of computational tools 

for FPGA giving emphasis to alignment and synchronization mechanism between 

the two. The simulations and analyses of these devices are presented making 

possible the insertion of these in a module capable to evaluate the performance of 

the optical link in the 1.25Gbit/s rate in function of the BER. 

 

Keywords 
Optical Networks, FPGA, PRBS, LFSR, BER, Gigabit Ethernet. 
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