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Resumo 

Xavier, Pedro Paulo Suzano. Efeitos de Diferentes Regiões Urbanas na 
Propagação de Sinais de Sistemas de Comunicações Pessoais 
Basedos em Redes de Satélites Não Geoestacionários. Rio de Janeiro, 
RJ, 2005. 106p. Dissertação de Mestrado - Departamento de Engenharia 
Elétrica, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

À medida que os sistemas de comunicações móveis e de rádio-

determinação que utilizam satélites não geo-estacionários de órbitas baixas e 

médias ganham importância no cenário mundial de comunicações, torna-se cada 

vez mais necessário o conhecimento do ambiente de rádio-propagação, seu 

comportamento e a inter-relação entre os seus diversos aspectos e parâmetros. 

Em função de características dos dispositivos de comunicações utilizados em 

tais sistemas, como transmissores de baixa potência e antenas de baixo ou 

médio ganho, esses sistemas operam com margens de desvanecimento 

relativamente baixas. A literatura descreve uma técnica de simulação para 

estimação de margens de desvanecimento em diversos tipos de ambiente 

baseada em fotografias obtidas com a utilização de câmaras providas de lentes 

grande-angulares. Na presente dissertação, apresenta-se uma variante da 

metodologia original, onde se propõe a substituição da base de dados original 

por mapas digitais da topografia, combinada com bases de dados de edificações 

e de um modelo para a vegetação. Apresenta-se, ainda, a estrutura da 

simulação computacional utilizada para processar e analisar tais arquivos, os 

dados de entrada da simulação e um módulo que representa a dinâmica orbital, 

utilizado para prever as posições dos satélites. Finalmente, apresentam-se e 

analisam-se os resultados obtidos com a presente simulação. Analisa-se, 

também, a influência da variação dos diversos fatores que compõem os dados 

de entrada da simulação nos resultados obtidos. 

 

Palavras-chave 
Simulação em Computadores; Propagação de Sinais Rádio-elétricos; 

Regiões Urbanas; Sistemas de comunicações pessoais baseados em rede. 
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Abstract 

Xavier, Pedro Paulo Suzano. Effects of Different Urban Environments 
on the Propagation of Signals from Personal Communication Systems 
Based on Non Geostationary Orbit Satellite Networks. Rio de Janeiro, 
RJ, 2005. 106p. Master Dissertation – Department of Electrical 
Engineering, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

As land-mobile satellite systems and radio-determination systems get 

more importance in the global telecommunications scenario, it becomes even 

more necessary to understand the radio-propagation environment: its behavior 

and the inter-relationship between its several aspects and physical parameters. 

Due to the communications devices characteristics used in these 

systems, such as low-power transmitters and low/medium gain antennas, such 

systems operate with relatively low fade margins. The technical literature 

describes a simulation technique to estimate fade margins in various types of 

environments, based on the processing of photographs acquired by digital 

cameras utilizing fisheye lenses. In this dissertation, an alternate methodology is 

presented. It is proposed that the original database of photographs be substituted 

by digital elevation models combined with building databases and a vegetation 

model. The computer simulation structure used to process and analyzes these 

databases, the input simulation data, and an orbital dynamics model used to 

update the satellite positions are also described. Finally, the obtained simulation 

results are presented and analyzed. It also discusses the influence of several 

factors which characterize different urban regions and non geostationary orbit 

satellite networks in the obtained results. 

 

Keywords 
Computer simulation; Radio wave propagation; Urban environments; 

Personal Communication Systems (PCS); Non geostationary orbit satellite 

networks. 
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