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Resumo 

Mattos, Guilherme Marques. Redes de Acesso em Banda Larga 

utilizando Sistemas VSAT e WiFi. Rio de Janeiro, 2006. 172p. 

Dissertação de Mestrado - Departamento de Engenharia Elétrica, Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

As Redes de Acesso em Banda Larga utilizando Sistemas VSAT e WiFi 

são uma forma de atender à demanda por informação a todo tempo e lugar; 

demanda esta que tem se tornado a grande mudança nos últimos tempos no meio 

das Telecomunicações. O acesso à informação passa a ser exigido nas mais 

longínquas localidades, onde a infra-estrutura terrestre se mostra quase que 

totalmente ausente. Aí se enquadram as redes VSAT (Very Small Apperture 

Terminal) que permitem este acesso através de uma rede via satélite capaz de 

oferecer cobertura à grandes dimensões geográficas. Da mesma forma, a 

informação precisa ser obtida a todo tempo, e desta maneira, as redes WiFi se 

apresentam como a forma com que o usuário pode ter a informação mesmo 

enquanto aguarda seu vôo no saguão de um aeroporto, ou enquanto desfruta de 

um jantar em um restaurante, ou no caso de corporações que procuram agilizar a 

difusão dos dados entre seus profissionais através da mobilidade. Este trabalho 

procura portanto, estudar as características dos sistemas e da propagação das 

ondas rádio para as redes VSAT em banda Ku e Wi-Fi (Wireless Fidelity) nas 

faixas de 2,4GHz e 5,2GHz em ambientes abertos (outdoors) e fechados 

(indoors); propor o desenvolvimento de uma metodologia de planejamento de 

projeto de redes VSAT-WiFi e sua aplicação em um caso prático, o que permite 

a conclusão de que um correto planejamento de projeto deve ser executado para 

que resultados eficientes e de qualidade possam ser alcançados. 

 

Palavras-chave 

VSAT;WiFi;satélite;802.11; metodologia;projeto 
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Abstract 

Mattos, Guilherme Marques. Broadband Network Access using VSAT 

and WiFi Systems. Rio de Janeiro, 2006. 172p. MSc. Dissertation – 

Electric Engeneering Department, Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro. 

Broadband Network Access using VSAT and WiFi Systems are one way 

to attend the demand for information in every time and place; where this 

demand, has been turning into a big change in Telecomunications’ field. The 

access to information starts to be required in the farthest places, where the 

terrestrian infra-estructure shows itself almost totally missed. It´s included the 

VSAT networks (Very Small Apperture Terminal) that offer access for 

information through a capable satellite network that gives coverage to huge 

geographic areas. By the same way, the information has got to be gathered at any 

time and this way, WiFi networks shows itself as the way the user can obtain 

information, even if while waiting his flight at the airport, or while enjoying a 

dinner in a restaurant, or in the case of corporations making faster the data 

sending among their professionals through mobility. The goals of this 

dissertation are the study of systems characteristics and propagation of the radio 

waves for the VSAT (Ku band) and Wi-Fi (Wireless Fidelity) networks (2,4GHz 

and 5,2GHz) in outdoors and indoors areas; the development of a methodology 

to planning projects for VSAT-WiFi networks and its application in a study case 

that permits a conclusion of a correct project planning must be done to efficient 

and good results can be reached. 

Keywords 

VSAT;WiFi;satellite;802.11; metodology;project 
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