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Resumo 
 

Andrade, Fernando Jose de Almeida; Silva Mello, Luiz Alencar Reis da. 
Planejamento de Sistemas Fixos para Acesso Sem Fio em Faixa Larga 
Operando em Ambientes Abertos em Frequências entre 10 e 66 GHz. 
Rio de Janeiro, 2006. 149p. Dissertação de Mestrado – Departamento de 
Engenharia Elétrica, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

O projeto de sistemas fixos de acesso sem fio em banda larga operando em 

ambientes abertos em frequências entre 10 e 66 GHz requer um planejamento 

criterioso devido à necessidade de maximizar a utilização da largura de banda 

disponível, maximizar a capacidade da rede, garantir requisitos mínimos de 

disponibilidade e minimizar os custos em um tipo de ambiente e em uma faixa de 

frequências em que as ondas eletromagnéticas são sujeitas a fenômenos 

específicos durante a propagação. Este trabalho apresenta os aspectos envolvidos 

no planejamento de sistemas deste tipo que utilizam topologia ponto-multiponto e 

atendem à recomendação IEEE 802.16. São apresentados modelos para previsão 

de cobertura, cálculo da atenuação diferencial por chuvas e previsão da atenuação 

por chuvas considerando a não-homogeneidade das chuvas em duas dimensões 

horizontalmente. Os efeitos das interferências no desempenho dos sistemas são 

analisados em conjunto com alguns exemplos de planejamento das células. Os 

aspectos importantes para o planejamento da capacidade são descritos e técnicas 

que permitem maximizar a capacidade são apresentadas. Com o objetivo de 

organizar todas as informações para ajudar em situações reais uma metodologia de 

planejamento é proposta incluindo considerações técnicas, mercadológicas e 

financeiras. 

 

Palavras-chave 
BWA; WMAN; WiMAX; IEEE 802.16; Banda Larga; Comunicações Sem 

Fio; Rádio-propagação; Atenuação por Chuvas; Planejamento. 
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Abstract 
 

Andrade, Fernando Jose de Almeida; Silva Mello, Luiz Alencar Reis da 
(Advisor). Planning of Outdoor Broadband Fixed Wireless Access 
Systems Operating at 10-66 GHz Band. Rio de Janeiro, 2006. 149p. MSc. 
Dissertation – Departamento de Engenharia Elétrica, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

The development of outdoor fixed broadband wireless access (BWA) 

systems operating at 10-66 GHz frequency requires a carefully planning in order 

to maximizing the use of the bandwidth, maximizing network capacity, assuring 

minimum requirements of availability and minimizing costs in an environment 

and in a frequency band where the propagation of electromagnetic waves are 

subjected to specific issues. This work presents the aspects related to the 

development of this kind of system in a point-to-multipoint architecture 

standardized by the IEEE 802.16 recommendation. Models to predict coverage, 

estimate differential rain attenuation and predict rain attenuation considering the  

un-homogeneity of the rain in horizontal plane. The effects of interference in the 

system performance are discussed with some examples of cell planning. The main 

aspects of capacity planning are described and techniques to maximize capacity 

are presented. In order to helping the planners in practical situations the 

information are organized in a proposal of planning methodology that includes 

technical, business and marketing issues. 

 

Keywords 
BWA; WMAN; WiMAX; IEEE 802.16; broadband; wireless; propagation; 

rain attenuation; planning. 
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