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Resumo

Poeys Ciufo, Roque André . Efeitos de multipercursos atmosféricos em
enlaces de microondas em visibilidade. Rio de Janeiro, 2004. 94p.
Dissertação de Mestrado - Departamento de Engenharia Elétrica, Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.

As variações que ocorrem na estrutura da troposfera ao longo do tempo em

relação à sua condição mediana provocam diversos fenômenos que fazem variar

aleatoriamente o nível de sinal recebido num enlace rádio. Estas variações

aleatórias são denominadas desvanecimentos. Os desvanecimentos são

normalmente classificados em rápidos e lentos. Os desvanecimentos rápidos estão

geralmente associados ao efeito de multipercurso atmosférico que é fortemente

dependente da freqüência, sendo por isto denominados desvanecimentos seletivos,

e são a principal causa de degradação do desempenho de enlaces rádio digitais de

alta capacidade. Os modelos existentes para a caracterização estatística do

desvanecimento por multipercurso são semi-empíricos e baseados em dados

experimentais obtidos em regiões de clima temperado, acarretando uma má

estimativa quando aplicados a regiões de clima tropical e equatorial. Neste

trabalho é apresentada uma avaliação dos métodos existentes para previsão do

desempenho de enlaces rádio digitais de alta capacidade, a partir da utilização de

dados reais de desempenho extraídos de medidas em um tronco rádio de alta

capacidade numa região tropical.

Palavras-chave
Propagação Multipercurso; Desvanecimento Seletivo; Sistema Rádio

Digital; Predição de Falha.
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Abstract

Poeys Ciufo, Roque André . Effects of atmospheric multipath in line-of -
sight microwave systems. Rio de Janeiro, 2004. 94p. MSc. Dissertation –
Departamento de Engenharia Elétrica, Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro.

The variations which happen in the troposphere layers throughout the time

in relation to the median condition of the signal cause various phenomena that

change the received signal level at digital radio relay systems randomly. The

random changes are named fading. Fading is normally classified as fast or slow.

The former is normally associated with the atmospheric multipath propagation

and is strongly dependent on frequency; therefore, this is named selective fading

and it is normally the cause of performance degradation in high capacity digital

radio relays. The existing models for statistics of multipath fading are semi -

empirical and based on experimental data extracts from regions the climate of

which is temperate; and this gives a rough estimate with respect to the tropical and

equatorial zones. This work  presents an evaluation of existing methods of

performance prediction for high capacity digital radio relay systems using real

performance data obtained from measures of a high capacity digital radio link in

operation in the tropical region.

Key Words
Multipath Propagation; Selective Fading; Digital Radio Relay Systems;

Outage Prediction.
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