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Capitulo 1 - Descrigao da Empresa 

1.1 Introduqao 
A Telemar foi criada a partir da aquisicao, e subsequente fusao, de 16 operadoras estaduais do antigo 

Sistema Telebras (entre elas Telerj, Telemig, Telebahia, Telergipe, Telasa, Telpe, Telpa, Telern, Teleceara, Telepisa, 
etc.) em leiiao publico realizado no ano de 1999. Pelo que se observa, ainda nessa fase de transicao pela qual a 
empresa esta atravessando, varios aspectos podem ser destacados. 

Um deles e essa mudanca de empresa publica a empresa privada e suas conseqiiencias no dia-a-dia da 
empresa. Essa mutacao revela-se mais drastica no quadro que envolve os funcionarios da Telemar, quer seja na 
mudanca de atitude da nova administrate da empresa para com seus funcionarios quer seja na mudan?a brusca na 
postura profissional que a privatizacao impos a cada um. Pois, se antigamente um mau desempenho do sistema 
implicaria apenas em descontentamento dos consumidores do service telefonico, hoje poe em risco o emprego de 
qualquer um dentro da empresa. Isso se deve a filosofia de cumprimento de metas de desempenho, isto e, 
faturamento liquido esta diretamente relacionado a setores da empresa e seus respectivos titulares. 

Quanto a administracao da empresa, aos poucos a holding Telemar comeca a espalhar pelas diversas 
sucursais regionais da empresa seus novos diretores (ja com seu novo perfil administrativo) em substituicao aos 
antigos administradores das empresas, remanescentes das administrac5es dessas empresas quando ainda publicas. 

De uma forma geral, pelo que se percebe no tocante ao comportamento adotado pela empresa para com seus 
funcionarios, a disponibilizacjio de patrimonio executada pela empresa e metas de lucro liquido operacional 
determinadas para todas as sucursais, o grupo controlador da Telemar pretende muito rapidamente refazer-se das 
despesas geradas com a aquisicao do patrimonio das antigas operadoras do sistema Telebras, quando da realizacao 
do leiiao de compra dessas empresas. 

Em termos organizacionais ou, melhor dizendo, estruturais nada existe ainda muito bem definido. Sao 
frequentes reunioes entre os diversos niveis de gerencia das diversas sucursais na busca de um novo perfil tecnico e 
administrativo para a Telemar. Pelo que ja esta aproximadamente definida, no tocante ao setor de Engenharia, a 
estrutura hierarquica da empresa segue aproximadamente o perfil sugerido abaixo. 

Estrutura da Telemar 

Holding - Telemar 
(Rio de Janeiro) 

Polos Regionais Polos Regionais 
(Ex.: Telemar-BA) 

Polos Regionais 

Demais Surcursais 
(Ex.: Telemar-SE) 

Demais Surcursais Demais Surcursa is 

E apresentado em anexo, Anexo 4, o organograma que pretende ilustrar mais detalhadamente a estrutura 
apresentada acima, refletindo mais precisamente a Telemar-SE. A validade desse organograma, no que se refere a 
nomes de pessoas e periodo sobre o qual este esboco sera valido, e uma incognita, pois nessa fase de turbulencia pela 
qual a empresa passa nada ou ninguem esta a salvo de mudancas subitas de piano. 
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Capitulo 2 - Introdugdo a Plataformas de Sistemas de Gerencia 

2.1 Introdugdo 
Com a crescente sofisticacao de seus usuarios, os sistemas de telecomunicacoes vem ao longo do tempo 

evoluindo e agregando novos servicos as suas plantas. Com isso as soluc5es de gerencia proprietarias, originalmente 
adotadas, por nao terem a capacidade de atuar de maneira integrada sobre redes e servicos em um ambiente 
heterogeneo de desenvolvimento, passaram a constituir um entrave as empresas operadoras, impedindo-as de atingir 
o grau de competitividade exigido atualmente pelo mercado. 

A TMN (Telecomunications Management Network)' c o m o u m modelo de operacao e manutencao de redes 
de telecomunicacoes, e" construida sobre dois grandes pilares: funcionalidade em um ambiente multifornecedor e a 
otimizacao das funcionalidades da rede. A adocao de uma Plataforma de Sistemas de Gerencia traz diversas 
vantagens, dentre elas: 

S Proteger o investimento realizado em software e hardware, isolando as aplicacSes desenvolvidas das 
caracteristicas tecnologicas do ambiente computacional que apresenta evolucao constante; 

S Permitir a liberdade de escolha ou eventual substituicao do hardware, da rede de suporte do Sistema 
Gerenciador de Banco de dados (SGBD) e de outros elementos criticos de um sistema de gerencia; 

•/ Oferecer interfaces de software padronizadas e integradas para permitir que uma empresa operadora 
possa desenvolver e/ou adquirir aplicacoes que se integrem ao sistema de gerencia; 

•/ Permitir a reducao de custos e tempo de desenvolvimento de novas aplicacSes de gerencia, pois 
possibilita a reutilizacao e/ou compartilhamento de modulos de software ja desenvolvidos. 

2.2 Plataforma de sistemas de gerencia 
Define-se uma Plataforma de Sistemas de Gerencia com o objetivo de resolver problemas referentes a 

distribuicao de processos, como gerencia de recursos, processamento concorrente, servicos de comunicacao 
adequados, independencia de localizacao de recursos, e tambem para suprir as necessidades das empresas de 
telecomunicacoes com relacao ao desenvolvimento eficiente de aplicacoes de gerencia, oferecendo suporte a um 
ambiente distribuido e provendo acesso padronizado a recursos computacionais e a servicos basicos de gerencia. 

A p l i c a c o e s d e G e r e n c i a 

! P l a t a f o r m a d e s i s t e m a s d e G e r e n c i a 

Figura 1.1: Estrutura de um Sistema de Gerencia. 

Conforme mostra a Figura 1.1, a Plataforma de Sistemas de Gerencia e composta da Plataforma TMN, 
Hardware' Sistema Operacional, Software Basico e Utilitarios. 

Uma forma de caracterizar a Plataforma TMN e entende-la como sendo uma camada de software que 
oferece servicos especificos para determinada classe de aplicacoes de gerencia atraves de interfaces padronizadas e 
abertas (APIs). 

O uso de APIs padronizadas e abertas facilita o desenvolvimento de aplicacoes e permite a portabilidade e 
reutilizacao das mesmas. Uma API descreve o metodo de acesso a um determinado service Uma API pode, por 
exemplo, ser composta por uma biblioteca de chamadas de func5es escritas em linguagem de programacao, cada 
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chamada provendo um servico, e uma documentacao de usuario associada, que descreve os parametros e as 
funcionalidades dessas rotinas. 

Suponha que a empresa operadora deseja desenvolver e/ou contratar uma aplicacao de gerencia de falha, 
que utiliza o servico CMIS (Common Management Information Service) definido pela TMN para as interfaces Q3 e 
Qx. Suponha, tambem, a existencia de n fornecedores de software que implementam o servico CMIS em suas 
aplicacoes. Caso o acesso a esse servico nao seja padronizado, havera a necessidade de se criar n versdes de acesso 
ao service 

Para se obter portabilidade a nivel de codigo fonte, nao basta o servico ser padronizado, mas e necessario 
que o acesso ao servico tambem seja padronizado. Portanto, do ponto de vista do usuario, o estabelecimento de APIs 
padronizadas possibilita o acoplamento de produtos multifornecedores e exigira menos esforco para obtencao da 
portabilidade das aplicacoes de gerencia. 

2.3 Requisitos de hardware e software 

2.3.1 Requisitos de hardware 
O hardware da Plataforma de Sistemas de Gerencia deve possuir capacidade de processamento suficiente 

para atingir o desempenho especificado para as aplicacSes de gerencia que serSo neles executadas. Deve tambem ser 
modular e expansivel, permitindo acrescimo de novos modulos, pontos de acesso, componentes e perifericos de 
modo a acomodar expansoes da rede, inclusao de novas func5es no sistema de gerencia e alteracSes na estrutura de 
OAM&P da rede. 

Para atender as necessidades de desempenho de processamento de gerencia, o hardware da plataforma pode 
incluir uma ou mais estacoes de trabalho com tecnologia RISC. 

Alem disto, em funcao da estrutura das empresas operadoras, poderSo ser necessarios varios pontos de 
acesso ao sistema de gerencia. Neste caso, para acesso remoto ao sistema, podem ser usadas estacoes de trabalho 
RISC de baixo custo, X-Terminal (terminal X-Window) o u microcomputadores com programa emulador do terminal 
X-Window- Deve ser claramente definido se tais equipamentos executam apenas a funcao de IHM (interface homem-
maquina) interligando-se as estacoes de trabalho onde estao as bases de dados e as aplicacoes de gerencia, ou se 
neles sao executados outros modulos do sistema de gerencia. 

2.3.2 Requisitos de sistema operacional 
E recomendado que a plataforma basica utilize o sistema operacional UNIX por suas caracteristicas de 

sistema operacional multi-usuario, multitarefa e multifornecedor. Essas caracteristicas permitem a implantacao ou 
acrescimo de novas funcionalidades ao sistema de gerencia. 

Cada uma das variacSes do UNIX apresenta sua propria interface de programacao para aplicacSes, o que 
dificulta a aquisicao ou o desenvolvimento de novos sistemas por diferentes fornecedores. Para garantir a 
portabilidade das aplicacSes, a nivel de codigo fonte, entre as variacoes do UNIX, a interface entre as aplicacoes e o 
sistemas operacional deve seguir o padrao POSIX (ISO/IEC 9945-1, information Technology - Portable Operating 
System Interface - Part /)• 

2.3.3 Requisitos de software basico e utilitarios 
•/ Software para compartilhamento de arquivos em rede compativel com NFS; 

•/ Software para comunicacao em rede com protocolo TCP/IP; 

S Software de janelamento compativel com o padrao X-WindowJ Motif 

•/ Software para gerenciamento de fila de impressao, independente do fornecedor de equipamentos; 
•/ Sistema Gerenciador de Banco de Dados - A plataforma basica deve oferecer servicos de SGBD do tipo 

relacional, comercial. O SGBD relacional deve oferecer um conjunto de facilidades (back-up, 
coerencia, acesso padronizado, etc.) e estruturas que facilitem a transicao futura para uma base de dados 
totalmente orientada a objetos. Deve ser possivel o acesso as bases de dados atraves da linguagem de 
consulta SQL (structured Query Language) padronizada pela ANSI para permitir a integracao das 
aplicacoes existentes com outras aplicacoes que venham a ser desenvolvidas ou adquiridas pela 
empresa operadora. 
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2.4 Arquiteturas de sistemas de gerencia 
A recomendacao M.3010 do ITU-T define os principios gerais da arquitetura T MN como: planejar, instalar, 

dar manutencao, utilizar e gerenciar uma rede de telecomunicacoes e seus services suportados. Conceitualmente, a 
TMN representa uma rede de computadores, logicamente independente, que possui pontos de interface com a rede de 
telecomunicacoes gerenciada. 

A arquitetura TMN pode ser descrita segundo tres pontos de vista: ponto de vista de informacao, ponto de 
vista funcional e ponto de vista fisico: 

S a arquitetura da informacao, descreve o modelo de informacOes de gerenciamento que transitam dentro 
de uma TMN, em que este modelo fornece uma visao abstrata dos recursos da rede de telecomunicacoes e 
das aplicacoes de gerenciamento suportadas; 

V a arquitetura funcional descreve a distribuicao das funcoes internas a TMN, as quais sao baseadas em 
blocos funcionais que permitem a TMN realizar as funcoes ligadas as aplicacoes de gerenciamento 
modeladas na arquitetura de informacao; 

S a arquitetura fisica corresponde a realizacao fisica da arquitetura funcional, em que cada bloco naquela 
arquitetura corresponde a um agrupamento de blocos fisicos conectados, cada bloco realizando um conjunto 
de funcoes da TMN. 

2.5 Arquitetura funcional 
A plataforma T MN fornece um conjunto de servicos e funcionalidades implementados em software 

dedicado a aplicacOes de gerenciamento de redes de telecomunicac6es. Esses servicos e facilidades oferecidos pela 
plataforma TMN sao: 

V Modulo de acesso OSI; 

•/ Modulo de acesso nao-OSI; 

AplicacSes genericas de Gerencia; 

•/ Servicos de IHM; 

A Figura 1.2 ilustra a estrutura da plataforma TMN e o acesso a seus varios servicos e funcionalidades. 
Nesta Figura observa-se, tambem, que a plataforma TMN pode ser dividida em m6dulo de execu^o e modulo de 
desenvolvimento1. 

L o g 

F a l h a 

T o p o l o g i a 

C o n f i g u r a c a o 

D e s e m p e n h o 

S e g u r a n c a 

A p l i c a c S e s g e n e r i c a s d e 
G e r e n c i a 

M o d u l o d e D e s e n v o l v i m e n t a 

M C d u l o d e E x e c u c a o i 

Figura 1.2: Estrutura da plataforma TMN. 

1 Em uma dada empresa, sao necessarios tantos modulos de execucao quantos forem os ambientes de operacSo da 
aplicacoes, mas nao necessariamente o mesmo numero de modulos de desenvolvimento. Esses ultimos devem ser 
adquiridos caso a empresa pretenda desenvolver e/ou manter suas aplicacSes de gerencia. 
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2.5.1 Modulo de acesso OSI 
O modulo de acesso OSI permite o gerenciamento de dispositivos que implementam a interface Q3. 

As recomendacoes ITU-T Q.811 e ITU-T Q.812 definem sucintamente os servicos e protocolos de cada 
camada do modelo OSI necessarios para a implementacao da interface Q3. 

2.5.1.1 Protocolos de comunicacao para interface Q3 
A interface Q3 e aquela caracterizada por se localizar no ponto de referenda q3, situado entre o sistema de 

suporte as operacSes e os elementos da TMN que realizam interface com ele. 

Para que o transporte dessas informacoes ocorra de maneira satisfatoria e eficiente existem algumas 
familias de protocolos para o transporte de dados padronizadas e recomendadas para a interface Q3. A Figura 1.3 
mostra uma vis3o geral dos varios perfis (para as camadas inferiores do modelo OSI) recomendados. Basicamente, o 
que uma camada inferior deve fazer e prover suporte as camadas superiores. Recomenda-se, para o caso da interface 
Q3, que o conjunto de aplicacSes TMN com necessidade de protocolos similares seja suportada por uma unica 
selecao de protocolos para as camadas de 4 a 7 do modelo OSI. Podem ser necessarias opcSes para as camadas de 1 
a 3, de modo a permitir o transporte mais eficiente em cada caso. Tambem e" importante observar que a camada de 
aplicacao (camada 7) e comum a qualquer familia de protocolos, pois e a base para se assegurar a interoperabilidade. 

Os perfis para as camadas inferiores sao classificados em duas categorias: Servicos orientados a conexao 
(CONS) e Servicos nao orientados a conexao (CLNS), sendo que estes podem assumir varios perfis (CONS1, 
CONS2, CLNS2, etc.) conforme mostrado a seguir. 

2.5.1,2 Servicos orientados a conexao 

X.25 PLP 
ISO 8208 

(ISO 8878) 

X.31 
X.25 PLP 

X.31 
X.25 PLP 

X.31 
X.25 PLP SCCP ISO 8208 

X.25 PLP 
ISO 8208 

(ISO 8878) ISO 8208 ISO 8208 ISO 8208 MTP ISO 8801 

X.25 PLP 
ISO 8208 

(ISO 8878) 
(ISO 8878) (ISO 8878) (ISO 8878) 

X.25 LAPB 
ISO 7776 

SLP 

Q.921 
LAPD 

X.25 LAPB 
ISO 7776 

SLP 

X.25 LAPB 
ISO 7776 

SLP 
MTP 

ISOE 802.2 

ISOc 802.3 

X.27, X.21 
X.21bis I.430 1.430 

V.28/V.24 1.431 1.431 
V.IIA/.35 

CONS 1 CONS 2 CONS 3 
Rede RDSI RDSI 

Publica de 
Comutacao 
de Pacotes 

Figura 1.3: Protocolos das 

1.430 
1.431 

MTP Sinalizagao 
Fisica 

CONS 4 CONS 5 CONS 6 

RDSI SSCC#7 LAN 

de Suporte Orientados a Conexao. 

2.5.1.2.1 CONS 1 
Servico orientado a conexao usando o protocolo X.25. E aplicado no ponto de referenda entre a Rede 

Publica de Comutacao de Pacotes e os OS/MD/QA/NE, que se comunicam com os OSs instalados na Rede Publica 
de Comutacao de Pacotes ou na Rede Digital de Servicos Integrados (RDSI). Os protocolos utilizados sao os 
seguintes: 

V Camada 1: X.27, X.21, X.21bis, V.II / V.35, V.28 / V.24; 

S Camada 2: X.25 LAPB [ISO 7776]; 

^ Camada 3: X.25 PLP [ISO 8208]. 

2.5.1.2.2 CONS 2 
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Servico orientado a conexao utilizando-se o servico de suporte modo pacote sobre o canal D (16 kbps) da 
RDSI. E aplicado no ponto de referenda entre a RDSI e os OS/MD/QA/NE, que se comunicam com os OSs 
instalados na RDSI ou na Rede Publica de Comutacao de Pacotes. Os protocolos utilizados neste perfil sao: 

S Camada 1: 1.430 (acesso basico - 2B+D), 1.431 (acesso primario - 30B+D); 

V Camada 2: Q.921 LAPD, X.25 LAPB [ISO 7776]; 

V Camada 3: Q.931, X.25 PLP [ISO 8208] . 

2.5.1.2.3 CONS 3 
Servico orientado a conexao utilizando-se o servico de suporte modo pacote sobre o canal B (64 Kbps) da 

RDSI. Os protocolos utilizados neste perfil sao: 

V Camada 1: 1.430 (acesso basico - 2B+D), 1.431 (acesso primario - 30B+D); 

V Camada 2: Q.921 LAPD, X.25 LAPB [ISO 7776]; 

S Camada 3: X.31, X.25 PLP [ISO 8208]. 

2.5.1.2.4 CONS 4 
Servico orientado a conexao que se utiliza o servico de suporte modo circuito, de forma irrestrita, sobre o 

canal B (64 Kbps) da RDSI. 

Os protocolos utilizados neste perfil s3o: 

S Camada 1: 1.430 (acesso basico - 2B+D), 1.431 (acesso primario - 30B+D); 

V Camada 2: Q.921 LAPD, X.25 LAPB [ISO 7776]; 

S Camada 3: X.31, X.25 PLP [ISO 8208], modo circuito. 

2.5.1.2.5 CONS 5 
Servico orientado a conexao utilizando-se a MTP e o SCCP do SSCC#7. Os protocolos utilizados neste 

perfil s2o: 

S Camada 1: MTP (nivel 1); 

V Camada 2: MTP (nivel 2); 

S Camada 3: SCCP e MTP (nivel 3). 

2.5.1.2.6 CONS 6 
Servico orientado a conexao utilizando-se o protocolo X.25 sobre uma rede local. E aplicado ao 

OS/MD/QA/NE que esta conectado ao ponto de referenda numa rede local (LAN) orientado a conexao. Os 
protocolos utilizados s3o: 

S Camada 1: Sinalizacao Fisica; 

y Camada 2: LLC tipo 2 [ISO 8802.2] e MAC CSMA/CD [ISO 8802.3]; 

V Camada 3: ISO 8208, ISO 8801. 
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2.5.1.3 Servicos nao orientados a conexao 

IP-ISO 8473 
PLP CCITT 

X.25 
(ISO 8208) 

ISO 8473 
(ISO 8348) 

AD1 
CLNS 

X.25 LAPB 
ISO 7776 

SLP 

ISO 8802.2 LLC 
( T i p o l ) 

ISO 8802.3 MAC 
CSMA/CD 

X.27, X.21 
X.21 bis Sinalizacao 

V.28A/.24 Fisica 
V.IIA/.35 

CLNS 2 CLNS 1 

LAN CSMA/CD IP sobre X.25 

Figura 1.4: Protocolos das Redes de Suporte Nao Orientados a Conexao. 

2.5.1.3.1 CLNS 1 
Servico nao orientado a conexao usando rede local do tipo CSMA/CD. E aplicado no ponto de referenda 

entre a Rede Local e os OS/MD/QA/NE, que se comunicam com os OSs instalados em Rede Local ou na PSPDN. 
Os protocolos utilizados sao: 

S Camada 1: Sinalizacao Fisica 

/ Camada 2: LLC tipo 1 [ISO 8802.2] e MAC CSMA/CD [ISO 8802.3] 

• Camada 3: ISO 8473 [ISO 8348 AD1] CLNS [ISO 8473 e ISO 8473 AD1] 

2.5.1.3.2 CLNS 2 
Servico nao orientado a conexao utilizando-se IP (internet Protocol) sobre o protocolo X.25. E aplicado no 

ponto de referenda entre a Rede Publica de Comutacao de Pacotes e os OS/MD/QA/NE, que se comunicam com os 
OSs instalados em rede local. Os protocolos utilizados sao: 

/ Camada 1: X.27, X.21, X.21bis, V.II/V.35, V.28/V.24 

/ Camada 2: X.25 LAPB [ISO 7776] 

V Camada 3: IP ISO 8473 PLP, CCITT X.25 [ISO 8208] 

2.5.1.4 Protocolos das camadas superiores 

Para os protocolos das camadas superiores, deve-se considerar dois tipos de aplicacao envolvidas: servicos 
transacionais e transferencia de arquivos. 

2.5.1.4.1 Camada de transporte 
S Para uso sobre servicos de rede orientados a conexao 

Os servicos de transporte para o servico de rede orientado a conexao devem estar dentro do recomendado 
pela X.214 e pela ISO 8072 (dentro do que se aplica ao Servico de Rede Orientado a ConexSo). E tambem 
necessario que o protocolo de transporte esteja conforme a X.224 e a norma ISO 8073. Deve suportar as classes de 
servicos 0, 2 e 4, sendo que quando a 4 for exigida, deve-se suportar as classes 0 e 2. 

Para uso sobre servicos de rede nao orientados a conexao 

Para os servicos de rede n3o orientados a conexao, o servico de transporte deve estar de acordo com as 
normas ISO 8072 e ISO 8072/AD2. A operacao do protocolo da camada de transporte sobre o servico de rede nao 
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orientado a conexao, como descrito na norma ISO 8348/AD1, devera usar os elementos da norma ISO 8073/AD2, 
operacao classe 4, sobre o servico de rede nao orientado a conexao (observacao: o suporte da operacao classe 4 da 
norma ISO 8073/AD2 e obrigatorio). 

2.5.1.4.2 Camada de sessao 
Os servigos e protocolos da camada de sessao devem estar de acordo com as normas ISO 8326 e 8327. O 

protocolo da camada de sessao deve estar de acordo com a definic3o de protocolos da X.225 e da norma ISO 8327. 

2.5.1.4.3 Camada de apresentacao 
Os servicos da camada de apresentacao devem estar em conformidade com o especificado nas normas 

X.216 e ISO 8822. E requerida a unidade funcional Kernel, e seus protocolos devem estar de acordo com os 
especificados na X.226 e na ISO 8823 (modo normal). 

2.5.1.4.4 Camada de aplicacao 
Varios ASEs sao utilizados no perfil de protocolos da camada de aplicacao, dentre eles: 

S ROSE (Elemento de Servico de Operacoes Remotas): e usado para suporte a operacoes remotas, ou seja, e 
acessado pelo CMISE sempre que as informacoes de gerenciamento vao trafegar atraves de uma rede TMN que 
interliga agente e gerente, o que portanto vai exigir servicos das chamadas inferiores da pilha OSI (por exemplo 
atraves da interface Q3, discutida anteriormente). Em termos praticos, servicos ROSE encapsulam os pacotes 
(PDUs) CMIP, convertendo-os no formato a ser passado para solicitar servicos a camada imediatamente inferior 
e que corresponde ao Kernel da camada de apresentacao. Ou seja, em termos praticos a subcamada ROSE 
acrescenta um cabecalho com identificacao do agente e do gerente e que, nas camadas mais baixas da pilha OSI, 
serao acrescidos dos respectivos enderecos logico e fisico de sub-redes e estacSes de rede (NSAPs, etc.). 
Obviamente caso o gerente, ou o agente, requisite informacSes de gerencia sobre si mesmo, ROSE nao sera 
acessado pelo CMISE, pois nao havera necessidade de trafegar a informacao atraves da pilha OSI, portanto nao 
havera a necessidade de invocar servicos de operac5es remotas. 

>/ ACSE (Elemento de Servico de Controle de Associacao): trata-se do elemento responsavel pelo 
estabelecimento de uma associacao entre entidades comunicantes, nesse caso agente e gerente, da camada de 
aplicac3o. Em termos mais simples, isso quer dizer que e o ACSE a parte do software que vai tomar as 
providencias iniciais para estabelecer o enlace fisico e 16gico entre agente e gerente, atraves da rede e seus 
protocolos de comunicacao, antes que os respectivos CMISEs comecem a trafegar PDUs CMIP entre si. 

SMASE (Elemento de Servico Aplicacao de Gerencia de Sistema): E uma ASE que fornece servicos de 
informacao comuns a diferentes aplicacSes de gerencia, especificando a sintaxe e a semantica de informacoes 
de gerencia a serem trocadas entre entidades comunicantes dentro do modelo de gerencia de sistemas OSI. Em 
resumo, o SMASE e a porta de entrada entre os processos de gerencia e a pilha OSI propriamente dita e nele 
residem as APIs padronizadas para acesso aos servicos CMISE e outros como o protocolo FTAM para servicos 
n3o transacionais de transferencia de arquivos. 

•/ FTAM: trata-se essencialmente de uma ASE que n3o suporta o modelo agente/gerente, e portanto nao 
transacional, mas e" o padrao OSI para servicos de transferencia de arquivos. 

2.5.1.5 Protocolos de comunicacao para interface Qx 

A interface Qx e caracterizada por aquela pon;3o do modelo de informacao que e compartilhada entre o 
dispositivo de mediac3o (MD) e os elementos de rede (NE). Desta forma, a interface Qx deve suportar a 
transferencia de dados bidirecionais para o gerenciamento de sistemas de telecomunicacSes, sem se preocupar com a 
estrutura ou o significado das informac5es de gerenciamento transmitidas nem com a maneira na qual o 
gerenciamento e obtido como um resultado das trocas de protocolos de aplicacao. A ideia aqui e definir os perfis dos 
servicos e dos protocolos das camadas, os elementos de servico de aplicacao e seus respectivos protocolos e a 
funcao de mapeamento dos servicos e dos protocolos devido a ausencia das camadas subjacentes (apresentacao, 
sessao e transporte). 
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A estrutura dos perfis de protocolos e mostrada na Figura 1.5. Os servicos e protocolos de comunicacao 
seguem o modelo de referenda OSI. Sao definidos dois perfis de protocolos, A l e A2, sendo que nao existem as 
camadas de apresentacao, sessao e transporte. Devido a eliminacao dessas camadas, existe a necessidade de se 
utilizar uma funcao de mapeamento da camada de aplicacao para a camada de rede. 

NM-ASE 

ISO 9595 
CMISE 

ISO 9596 

ACSE 
X.217, X.227 ROSE 

X.219, X.229 

Camada de Aplicacao 

Funcoes de Mapeamento 

ISO 8473 
Protocolo de Rede 

para servico nao 
orientado a conexao 

ISO 8473 AD3 
Funcao de 

Convergencia 

ISO 8473 
Servico nao orientado a conexao 

ISO 3309 
Estrutura de 

Quadra 
HDLC 

ISO 7809 
Classe de 

P raced imento 
HDLC 

ISO 4335 
Elementos de 
Procedimento 

ISO 8802.2 
DAD 2 

LLC Tipo 3 

ISO 8802.3 
CSMA/CD 

ISO 8482 ELA RS 485 
Caracteristicas Fisicas e Eletricas 

Nao especificado 

Camadas de 
Transporte, 

Sessao e 
Apresentacao 

Camada de Rede 

Camada de Enlace 

Camada Fisica 

A1 A2 

Figura 1.5: Protocolos da Interface Qx. 

2.5.1.5.1 Perfil A 1 
Camada Fisica 

A definicao de servicos para a camada fisica esta de acordo com a recomendacao CCITT X.211. As classes 
de servicos que devem ser suportadas s3o as seguintes: 

V transmissao sincrona; 

V modo de operacao half-duplex; 

V topologia ponto-multiponto atraves de bus serial (ISO 8482); 

V taxa de transmissao 19,2 kbps ou 64 kbps (velocidades menores podem ser utilizadas). 

Al£m disso, deve fornecer facilidade de ativac3o e desativacao da interface fisica e transmissao de dados. 

Camada de Enlace 

A definicao do servico da camada de enlace deve estar conforme a recomendacao CCITT X.212. A classe 
de servico e o modo orientado a conexao e o protocolo utilizado e o HDLC sincrono. Deve ser oferecido o servico 
de estabelecimento, liberac3o e transferencia de dados. 

Camada de Rede 

A definicao dos servicos de rede no modo n3o orientado a conexao devera estar de acordo com a ISO 8473. 
Este protocolo e definido para acomodar uma variedade de funcoes em diferentes conFiguracoes de sub-rede. A 
unica diferenca entre o protocolo da camada de rede do perfil A l para o perfil A2 e que no perfil A2 n3o existe a 
necessidade de se utilizar a funcao de convergencia especificada na ISO 8473 AD3. 

A Funcao de convergencia deve estar de acordo com as normas ISO para o servico subjacente previsto pela 
norma ISO 8473, sobre sub-redes que proveem o servico de enlace de dados OSI nos modos orientados e n3o 
orientados 3 conexao. Os conjuntos de funcoes de convergencia definidos s3o: 
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• com utilizacao de sub-redes ISO 8802.2; 

• com utilizacao de sub-redes ISO 8208; 

• com utilizacao de sub-redes ISO 8886. 

O protocolo utilizado deve estar de acordo com a ISO 8473, mas existem ainda dois subconjuntos de 
protocolos: Protocolo Inativo de Camada de Rede (Inactive Network Layer Protocol) e o Protocolo sem 
Segmentacao da Camada de Rede (Non-Segmenting Network Layer Protocol). 

O protocolo inativo de camada de rede e" utilizado quando se tern conhecimento de que os sistemas 
terminals estao conectados por uma unica sub-rede e de que n3o e" necessaria nenhuma funcao de protocolo 
completo para prover o servico de rede no modo n3o orientado a conexao. 

O Protocolo sem segmentacao e utilizado quando se tern conhecimento de que os sistemas terminals estao 
conectados em sub-redes distintas e de que o tamanho da unidade de dados e tal que n3o e" necessaria a segmentacao. 

2.5.1.5.2 Perfil A2 
Camada Fisica 

A definicao dos servicos para a camada fisica do perfil A2 deve estar de acordo com o especificado na 
clausula 6 da norma ISO 8802-3. A taxa de transmissao deve ser de 10 Mbps. O sistema de cabeamento podera 
utilizar uma das tres opcoes das listadas abaixo: 

V Padrao IEEE 802.3 10 BASE 2; 

S Padrao IEEE 802.3 10 BASE 5; 

S Padrao IEEE 802.3 10 BASE T. 

Camada de Enlace 

A camada de enlace deve prover o servico modo sem conexao e com reconhecimento. O metodo de acesso 
empregado deve ser o CSMA/CD. O Controle de Acesso ao Meio (MAC) deve estar de acordo com o especificado 
na norma ISO 8802.3. A definicao do servico modo LLC (Controle de Enlace L6gico) sem conexao com 
reconhecimento (tipo 3) deve estar de acordo com o especificado na norma ISO 8802.2/DAD2. 

Camada de Rede 

A camada de rede do perfil A2 deve possuir as mesmas caracteristicas da camada de rede do perfil A l , com 
excec3o da utilizacao da funcao de convergencia. 

Vis3o global da funcao de mapeamento 

Na interface Qx, as camadas de Transporte, Sess3o e Apresentacao n3o s3o especificadas. Em seu lugar, e 
defmida uma func3o de mapeamento para prover o servico requerido para a camada de aplicac3o sobre o servico 
fornecido pela camada de rede. Nenhum protocolo para a func3o de mapeamento e definido. 

A definic3o do servico da func3o de mapeamento, a qual prove o servico de apresentac3o requerido a 
camada de aplicac3o, devera estar de acordo com a X.216. A func3o de mapeamento deve prover o servico de 
apresentac3o P-DATA, com as primitivas de solicitac3o e indicac3o. Quando o ACSE for suportado na camada de 
aplicacSo, a funcSo de mapeamento deve prover os servicos de apresentac3o P-CONNECT, P-REALEASE, P-U-
ABORT E P-P-ABORT. 

Camada de Aplicac3o 

A camada de aplicac3o de gerenciamento de redes provera o servico do CMISE ao NM-ASE. Os elementos 
de servico de aplicac3o requeridos para este servico s3o o CMISE e o ROSE. Algumas aplicacSes podem requerer a 
adic3o do ACSE. As principals caracteristicas dos elementos da camada de aplicac3o s3o identicas as definidas para 
a interface Q3. 

Assim, o m6dulo de acesso OSI da plataforma TMN abrange: 

/ Funcoes basicas de gerencia; 

S Protocolos das camadas superiores; e 

V Protocolos das camadas inferiores. 
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2.5.2 Modulo de acesso nao-OSI 
O modulo de acesso nao-OSI permite o gerenciamento de dispositivos que implementam protocolos e/ou 

modelo de informacao proprietaries. Este modulo oferece facilidades para a convers3o de mensagens especificas em 
mensagens padronizadas e vice-versa, de modo que as aplicacSes de gerencia implementadas sobre a plataforma 
TMN atuem sobre os dispositivos gerenciados como se estes disponibilizassem uma interface Q3. 

2.5.3 Aplicacoes genericas de gerencia 
As aplicacSes genericas de gerencia fornecem um conjunto de funcionalidades que constituem um niicleo 

para auxiliar o desenvolvimento de aplicacoes de gerencia especificas de cada empresa operadora. 

As aplicacSes genericas de gerencia cobrem, ao menos, as areas de gerencia de falha e gerencia de 
desempenho, alem de facilidades para gerenciamento de /0g e exibicao grafica da topologia. A seguir s2o descritas 
algumas das caracteristicas destas aplicacSes. 

2.5.3.1 Log 
A aplicacao generica de \0g fornece ao operador facilidades para criacao de \QgS e determinacao dos eventos 

que deverSo ser armazenados nos mesmos. Al£m disto, deve possibilitar a verificacao do estado dos iQgS e a 
recuperacao de registros ( / 0 g records) armazenados pelo agente. 

2.5.3.2 Falha 
A aplicacao generica da falha deve fornecer facilidades basicas que permitam ao operador visualizar e 

interpretar notificacSes de eventos persistentes ou transitorios gerados pela rede. Estas facilidades incluem 
mecanismos de controle de emiss5o de notificacSes pelos agentes atraves da definic2o e ativacao de EFD, definicao 
de filtros de eventos no gerente, e classificacao de alarmes segundo o grau de severidade. 

2.5.3.3 Topologia 
A aplicacao de topologia e o ponto de partida para execucao das varias tarefas envolvidas no gerenciamento, 

fornecendo uma visao grafica dos objetos gerenciados (tipicamente, uma Figura representando a rede e os sistemas 
gerenciados, cujos dados s3o obtidos da MIB contida nos agentes OSI). Deve permitir tambem a edic3o de mapas, 
animacSo de icones, navegacao na MIB (Management Information Base)' exibicao de instancias de objetos 
gerenciados e seus atributos. 

A topologia deve suportar e permitir a extensao dos principais modelos de objetos ja padronizados, tais 
como o modelo descrito na recomendacao M.3100 (ITU-T TMN Qeneric Model) e OMNI Point 1. 

Deve ser possivel a ativacao de outras aplicacSes a partir desta, a fim de facilitar a visualizacao de eventos 
ou mudancas de estado dos elementos gerenciados. 

2.5.3.4 ConFiguracao 
A aplicacao generica de conFiguracao deve permitir a execucao de operacSes CMIP sobre os objetos da 

MIB contidas nos agentes OS. Tais operacSes incluem a criacSo e exclusSo de MOI (Managed Object Instance)' 
verificacao e alterac2o de atributos, e execucao de acoes sobre MOI. Isto e, o gerenciamento de conFiguracao 
habilita o usuario a criar e modificar recursos fisicos e logicos da rede de telecomunicacSes. 

2.5.3.5 Desempenho 
A aplicacao generica de desempenho deve fornecer facilidades para monitorar e medir o desempenho ou 

eficiencia de recursos da rede. Tais facilidades incluem a monitoracSo do comportamento de sistemas e componentes 
da rede, a media de desempenho de componentes selecionados, a coleta e exibicao de dados historicos. 

0 gerenciamento de desempenho envolve as funcSes relacionadas com a coleta e avaliacao de dados de 
trafego, bem como informacSes podem ser utilizadas como apoio ao diagnostico de falhas, planejamento de rede e 
qualidade de service 
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2.5.3.6 Gerenciamento de seguranca 
As principals funcoes relacionadas ao gerenciamento de seguranca sao: 

y criacao e controle de servicos e mecanismos de seguranca; 

V distribuicSo de informacoes relevantes a seguranca; 

V armazenamento de eventos relativos a seguranca. 

2.5.4 Servicos IHM 
A plataforma T MN deve oferecer servicos de interfaces graficas de usuario (GUI) orientadas para 

aplicacSes de gerenciamento de redes de telecomunicacoes. 

Este servico deve ser oferecido atraves de APIs padronizadas a fim de facilitar a interacao do operador com 
as aplicacoes de gerencia existentes e tambem permitir a adic2o de novas aplicacoes que obedecam ao padrao / 0 0 £ 
and feel existente. 

O servico IHM deve ser baseado nos padrdes X-WindovJ Motif deve tambem oferecer facilidades para 
exibicao, criacao, adaptacao e gerenciamento de mapas que facilitem a visualizacao da rede. 

2.5.4.1 Biblioteca de objetos 
A plataforma TMN deve incluir uma biblioteca de simbolos e objetos graficos que representem o ambiente 

de telecomunicacoes e de informatica. Deve ser possivel animar dinamicamente estes objetos atraves de eventos que 
ocorram no sistema (alarmes, mensagens, alteracao de valores, etc.). Esta biblioteca de objetos graficos deve permitir 
a adicSo de novos objetos e a conFiguracao dos existentes de acordo com um padrao comum de / 0 0 £ an(jfee\. 

2.5.5 Diagrama funcional 
Um bloco funcional ou agrupamento de funcOes gerais TMN e a base da arquitetura funcional. Atraves da 

distribuicao adequada dos blocos de funcao na rede pode-se implementar uma rede TMN de qualquer complexidade. 
A definicao destes blocos funcionais e dos pontos de referenda (fronteiras entre os blocos funcionais atraves das 
quais ocorrem as trocas de informacOes entre eles) entre os blocos, leva a especificacao de interfaces padrSes de 
TMN. 

TMN 

OSF 

WSF 

MF 

NEF QAF NEF QAF 

Figura 1.6: Blocos de referenda da arquitetura funcional. 

2.5.5.1 Blocos funcionais 
OSF - processa informacSes de gerencia com o propdsito de monitorar, coordenar e controlar funcOes de 

telecomunicacoes, inclusive as proprias funcoes de gerenciamento (a propria TMN). 

NEF - representa para a TMN as funcOes de telecomunicacoes e suporte requeridas pela rede de 
telecomunicacoes gerenciada. Essas funcoes nao fazem parte da TMN, mas s5o representadas para ela atraves do 
NEF. 

QAF - conecta a TMN a entidades nao TMN. Realiza uma adaptacao entre um ponto de referenda nao 
TMN (por exemplo, interface proprietaria) e um ponto de referenda "Q3" ou "Qx" da TMN. 

MF - atua modificando a informacao trocada entre a NEF ou QAF e a OSF, de acordo com as caracteristicas 
da informacao esperada por cada um deles. Os MF podem adaptar, armazenar, filtrar e condensar as informacSes. 

WSF - o bloco WSF prove os meios para o usuario interpretar e acessar as informacoes de gerenciamento, 
incluindo o suporte para interface homem-maquina (apesar desta nao ser considerada parte da TMN). 
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2.5.5.2 Pontos de referenda 
Definem os limites entre os servicos de dois blocos de funcao de gerencia. A finalidade dos pontos de 

referenda e identificar a passagem da informacao entre blocos de funcao, permitindo acesso as informacoes trocadas 
entre estes blocos. 

Existem tres classes de pontos de referenda: 

a) classe q - situa-se entre os blocos OSF, QAF, MF e NEF; 

b) classe f - liga os blocos OSF e MF a estacSo de trabalho (WSF); e 

c) classe x - entre OSFs de duas TMNs ou entre uma OSF de uma TMN e um bloco funcional com 
funcionalidade equivalente de outra rede. 

TMN 

- m - | QAF \ \ 
w _ 

NEF - q - MF - q - OSF - f - WSF 

Figura 1.7: Pontos de referenda TMN. 

S3o definidas ainda outras duas classes de pontos de referenda que nao pertencem a TMN mas tambem sao 
muito importantes: 

d) classe g - entre a estacao de trabalho e o usuario; e 

e) classe m - entre QAF e entidades nao TMN. 

2.6 Arquitetura fisica 
A Figura 1.8 mostra a arquitetura fisica da TMN. A seguir s3o descritos os componentes da arquitetura 

fisica da TMN: 

S OS - realiza as funcoes do OSF. Na realidade o OSF depende dos diferentes blocos fisicos que 
interagem para refletir os esquemas particulares de gerenciamento (gerenciamento de elementos fisicos, 
sistemas de suporte, etc.); 

V NE - representa qualquer equipamento que faca parte do sistema de telecomunicacoes que realize as 
funcoes dos blocos funcionais NEFs; 

Figura 1.8: Arquitetura fisica da TMN. 
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V MD - permite realizar as funcSes de mediae, ao definidas pelo bloco funcional MF (transformar as 
mensagens que transitam entre os OSs e NEs), converter protocolos quando necessario numa cooperacao 
entre blocos funcionais, etc.; 

S DCN - corresponde ao suporte fisico, permitindo a comunicacao dos elementos de rede com os sistemas 
de suporte. Pode ser composta de varias sub-redes, como X.25, RDSI, LAN, etc. 

V WS - e o componente fisico que realiza a WSF. Trata-se de um terminal conectado ao sistema de 
operacoes (OS) ou na estac3o de mediacao atraves da rede de comunicacao de dados (DCN). Esse terminal 
permite fazer a traducao das informacoes da TMN em um formato acessivel ao usuario; e 

•/ QA - e o bloco da arquitetura que integra a TMN componentes nao-TMN. 

As interfaces da TMN permitem o dialogo entre os NEs, OSs, MDs e os WSs atraves da DCN. O objetivo 
dessas interfaces e compatibilizar os dispositivos interconectados, a fim de realizar as funcoes do TMN de maneira 
independente do tipo de dispositivo ou do fornecedor. Uma compatibilidade em termos da representacSo dos dados e 
do protocolo de comunicacao utilizado para a transferencia das mensagens e indispensavel. 

2.7 Arquitetura da informaqao 

2.7.1 Introducao 
A arquitetura de informacSes descreve um modelo orientado a objeto para a modelagem da informacao de 

gerencia trocada entre blocos funcionais da TMN. Desse modo, a arquitetura de informacao possui os fundamentos 
para a utilizacao dos principios e conceitos do gerenciamento de sistemas OSI, como agente/gerente e conhecimento 
de gerenciamento compartilhado, necessarios para a organizacao e o interfaceamento de sistemas de gerenciamento 
complexos. 

Uma aplicacao de gerencia e uma atividade na qual ocorre um processamento de informacoes de forma 
distribuida entre dois ou mais processos cooperantes que trocam informacoes entre si. Esta troca de informacoes 
baseia-se em um sistema gerenciador (controle e monitoracao) e um sistema gerenciado (recursos fisicos ou logicos). 
Para que haja possibilidade de troca de informacoes entre os dois sistemas (agente/gerente), existe a necessidade de 
uma visao compartilhada das informacSes de gerencia trocadas e das regras de comunicacao empregadas. 

Para se garantir a perfeita operabilidade das comunicacSes agente/gerente, faz-se uso do modelagem das 
informacoes trocadas entre os sistemas em termos de objetos gerenciados. Um objeto gerenciado e uma abstracao de 
um recurso fisico ou logico de um sistema gerenciado, definido atraves de suas caracteristicas inerentes, ou atributos 
(ATTRIBUTES), operacSes de gerenciamento que suporta (ACTIONS), notificacSes que emite (NOTIFICATIONS) e 

do seu comportamento (BEHA VIOUR) diante de estimulos externos e internos. 

Gerente 

Figura 1.9: Objetos e Recursos Gerenciados. 

O conjunto de todos os objetos de um sistema gerenciado, juntamente com suas propriedades (atributos, 
operacoes, notificacoes, etc.), define a MIB (Management Information Base) do seu sistema. 

2.7.2 Agentes e gerentes 
Conforme foi dito anteriormente, uma aplicacao de gerencia e baseada na troca de informacSes entre um 

agente e um gerente, sendo que cada um possui as seguintes caracteristicas: 
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S Agente : software que equipa equipamentos de telecomunicacoes gerenciaveis e coleta informacoes 
relativas ao funcionamento dos objetos que gerencia, armazena estas informacSes na MIB e realiza 
operacoes de gerenciamento sobre estes objetos atendendo a solicitacSes enviadas pelo gerente. 

S Gerente : conjunto de software residente na plataforma de gerencia que coleta informacoes sobre os 
objetos gerenciados junto aos agentes, processa as informacoes e solicita aos agentes que executem as 
funcoes de gerenciamento a fim de controlar o funcionamento do objeto gerenciado. 

Sistema Gerenciador Sistema Gerenciado 

Operacoes de 
Gerencia 

Notificacoes-

Operacoes de^ 

Agente 

• i ^ 

Gerencia q 

<— NotificacSes 
O 

Objetos Gerenciados 

Figura 1.10: Conceito de Gerente/Agente. 

Como pode ser visto na Figura 1.10, toda interacSo realizada entre agente e gerente e abstraida em termos de 
operacoes e notificacoes trocadas entre eles. Esta troca de operacSes e notificacSes e realizada sempre atraves do 
Servico e Protocolo de InformacSes de Gerenciamento Comum (CMIS/CMIP), conforme mostrado na Figura 1.11. 
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Agente I 

CMIS 

Recursos 

Figura 1.11: Comunicacao Agente/Gerente. 

O CMIP comporta varios tipos de PDUs (protocol Data Unit) q u e sao mapeadas em operacSes equivalentes 
sobre os objetos gerenciados, os quais representam os recursos gerenciados. Estas PDUs sao basicamente as 
seguintes: 

S M-GET: executa a leitura dos atributos de objetos gerenciados; 

•/ M-SET: executa a modificacao dos atributos de objetos gerenciados; 

V M-ACTION: executa uma acao qualquer sobre um objeto gerenciado; 

S M-CREATE: cria uma instancia de um objeto gerenciado; 

y M-DELETE: remove uma instancia de um objeto gerenciado; 

S M-EVENT-REPORT: emite uma notificacao sobre a ocorrencia de um evento associado a um objeto 
serenciado. 
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Alem destas mensagens de protocolos, sao definidas facilidades adicionais que permitem selecionar o grupo 
de objetos sobre o qual e aplicavel uma dada operacao. A facilidade denominada escopo nos permite selecionar um 
grupo de instancias de objetos sobre os quais e realizada uma unica operacao. A facilidade de filtro, por sua vez, 
permite definir um conjunto de testes aplicaveis a um grupo de instancias de objeto, anteriormente selecionado 
atraves da facilidade de escopo, de modo a extrair um subgrupo ainda menor sobre o qual deve ser efetuada uma 
operacao de gerenciamento. Por ultimo, ha a facilidade de sincronizacao, que permite sincronizar varias operacoes de 
gerenciamento a serem reahzadas sobre instancias de objetos selecionadas atraves das facilidades de escopo e filtro. 

2.7.3 Modelo de informacao 
O modelo de informacao e um recurso utilizado para descrever as informacSes (dados + comportamento) 

relativas ao sistema, independentemente do modo como estas s3o armazenadas ou utilizadas. 

Os principals objetivos da utilizacao do modelo de informacao para descricao do sistema sao: 

S identificar e descrever os dados necessarios a um sistema de informacao de uma forma clara e 
completa; 

S suportar o projeto de novos sistemas de informacao; 

V suportar a integrac3o de modelos de dados preservando a consistencia dos mesmos; 

y assegurar uma arquitetura de dados que possibilite o desenvolvimento de sistemas integraveis ao inv^s 
de sistemas que duplicam os dados existentes; 

O modelo de informacao define a estrutura logica da informacao de gerencia. A informacao de gerencia e 
modelada em termos de objetos gerenciados, seus atributos, operacoes de gerenciamento que suporta e as 
notificacSes que pode emitir. Tambem deve descrever os principios de nomeacao dos objetos e dos atributos, de 
forma que estes possam ser identificados e acessados pelos protocolos de gerenciamento. 

Essa tecnica de modelagem de informacao pode ser utilizada para representar qualquer informacao contida 
e/ou exteriorizada por um sistema de informacao, por exemplo, para descrever a informacao contida em uma base de 
dados. 

E interessante observar que a modelagem de informacao acrescenta um nivel a mais de abstrac3o do que 
aqueles que trabalhamos normalmente no desenvolvimento de sistemas de informacao (projeto logico e projeto 
fisico). Isso implica em uma separac3o por "assuntos", ou seja, o modelo de informacao (que representa o 
conhecimento) e separado da representac3o logica (esquemas relacionais ou hierarquicos), que por sua vez e 
separado da representacao fisica. O modelo de informacao deve abstrair das tecnologias de armazenamento e 
utilizacao da informacao, assim como os programas devem abstrair das linguagens e arquiteturas de computadores. 

O modelo de informacao e baseado em objetos gerenciados, que s3o abstracSes dos recursos (fisicos ou 
logicos) a serem gerenciados. As operacSes de gerenciamento a serem efetuadas sobre os recursos fisicos, na 
realidade s3o reahzadas sobre os objetos gerenciados. O efeito destas operacSes reahzadas na MIB devem ser 
refletidas no recurso gerenciado (equipamento de telecomunicacSes), de forma que a operac3o de gerencia seja 
efetuada completamente (tanto na MIB como no equipamento). E importante observar que se um recurso a ser 
gerenciado n3o for representado por um objeto, ele sera invisivel ao gerenciamento. A forma de interac3o entre o 
objeto gerenciado e seu recurso fisico associado n3o faz parte do padr3o. 

Caracterizando-se os objetos gerenciados, ve-se que existem vdrios objetos que compartilham as mesmas 
definicSes, mesmos atributos, etc. Estes objetos com caracteristicas semelhantes podem ser agrupados em uma 
classe. As classes s3o definidas como uma colec3o de pacotes, cada um definido como uma colec3o de atributos, 
operacSes, notificacSes e comportamento. Temos ent3o que um objeto gerenciado e um caso particular de uma 
classe, ou seja, podemos dizer que um objeto e uma instancia de uma classe. 

A definic3o de uma classe consiste de: 

S posic3o da classe de objetos gerenciados na hierarquia de heranca; 

V colec3o de pacotes condicionais de atributos, operacSes, notificacSes e comportamento, junto com a 
condicSo na qual cada pacote estara presente; 

S estrutura do pacote (os atributos visiveis na fronteira do objeto, as operacSes aplicaveis a estes objetos, 
o comportamento deste objeto e as notificacSes que podem ser emitidas pelo objeto). 

A forma como estas definicSes s3o dispostas seguem os padrSes GDMO e ASN.l . 
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2.8 Servigo de armazenamento de objetos gerenciados 
A plataforma TMN deve oferecer servicos para armazenamento de instancias de objetos gerenciados de 

forma persistente. Este servico deve oferecer uma interface aberta para que as aplicacSes armazenem, excluam ou 
recuperem objetos. 

2.9 Ambiente de desenvolvimento 
A plataforma TMN deve oferecer um conjunto de ferramentas para facilitar e agilizar o projeto e 

codificacao de aplicacSes de gerencia. As principals ferramentas que devem compor o ambiente de desenvolvimento 
sao descritas nos itens seguintes. 

2.9.1 Ferramentas de desenvolvimento 
S Compilador de uma linguagem de descricao2 de interfaces para linguagem de programacao - Este 

compilador permite que as especificacSes das mensagens trocadas entre as aplicacSes (interfaces), 
realizadas numa linguagem declarativa de alto nivel, sejam convertidas em programas escritos em 
linguagens de programacao. 

•/ Editor de classe de objetos gerenciados - Este editor deve possuir recursos de edic3o, cheque de 
consistencia e facilidades de manipulacao de novas classes de objetos gerenciados que venham a ser 
definidas pela empresa; 

S Navegador de base de informacSes de gerencia (MIB browser), 

V Compilador GDMO (Guidelines for Definition of Managed Objects) P a r a facilitar a implementacao dos 
objetos gerenciados - Este compilador automatiza parte do processo de codificacao das classes de 
objetos gerenciados, especificados em ANS.l-GDMO. O compilador GDMO deve possibilitar tambem 
a geracao de MOCS. 

2.9.2 Ferramentas para geracao de codigo 
•/ Compilador C/C++ - E o ambiente basico de desenvolvimento das aplicacSes de gerencia. A plataforma 

TMN deve possibilitar o desenvolvimento de aplicacSes de gerencia em linguagem de programacao 
C/C++; 

S Gerador de uma interface homem-maquina de alta produtividade para desenvolvimento de aplicacSes 
de gerencia, visto que boa parte do tempo de desenvolvimento das aplicacSes e gasto na implementacao 
da interface de usuario; 

V Ferramentas para depuracao das aplicacSes desenvolvidas (debug c o m trace e log)-

2.10 Conclusao 
Para que o desenvolvimento de sistemas de gerencia atenda rapidamente a crescente demanda e necessidade 

de usuarios de servicos de telecomunicacSes, e necessaria a adoc3o de uma Plataforma de Sistemas de Gerencia 
adequada para o desenvolvimento desses sistemas. Desse modo, pode-se concentrar o desenvolvimento em novas 
funcionalidades, evitando-se o desperdicio de tempo e recursos adicionais na implantacao de servicos nao 
disponiveis. Por£m, o fornecimento de servicos comuns por plataformas de sistemas de gerencia mais modernas 
ainda nao atende totalmente as necessidades. 

2 Dentre essas linguagens podemos citar: IDL (interface Description Language)e ANS.l (Abstract Sysntax Notation 
One) 

19 



Capitulo 3 - O projeto NCOM200I 

3.1 Introdugdo 
0 NCOM200E e o sistema de supervisao centralizado para as centrais NEAX61 (NEAX61BR e 

NEAX61BR/2) da NEC. Seguindo o conceito TMN (Telecomunications Management Network, ou NMS, Network 
Management System), padrao de gerenciamento de redes de telecomunicacoes, permite centralizar a execucao de 
funcoes de OAM&P (Operation, Administration, Maintenance and Provision), melhorando o desempenho da rede 
de centrais NEAX61. 

Estas atividades envolvem coleta, armazenamento, agrupamento, processamento e a analise dos dados 
gerados pelas centrais supervisionadas, bem como a execucao de comandos e a geracao de relatorios. Um banco de 
dados relacional1 e gerenciado por servidor UNIX, e as informacoes nele contidas podem ser acessadas atraves de 
PCs. 

No projeto inicial da Telemar-SE2, o NCOM supervisionara 10 centrais: AJU-Centro, Bairro America, 
Bugio, Estancia, Inacio Barbosa, Santo Antonio, Santos Dumont, 13 de Julho, 18 do Forte e Aracaju 1. 

Numa fase inicial a principal utilizacao do NCOM sera o supervisionamento da transferencia dos dados de 
tarifacao da Telemar-SE para o nucleo regional da Telemar localizado na cidade de Salvador-BA. 

Inicialmente, numa ainda fase experimental, os dados de bilhetagem gerados pelas centrais serao 
transmitidos simultaneamente ao CPD-GGU (Telemar-SE) e ao CGR-SDR ( Telemar-BA). A partir do momento em 
que for realizada a migracao da area de faturamento (meados de fevereiro de 2000) para a Telemar-BA, esses dados 
nao mais serao transmitidos ao CPD-GGU (Telemar-SE). 

3.2 Filosofia do Projeto 
Como filosofia principal de projeto e sua realizacao, foram empregados os seguintes conceitos: 

S Tanto o software como o hardware sao projetados em modulos para permitir flexibilidade; 

S E necessaria a interface homem/maquina efetiva e eficiente. Para este proposito, o sistema implementa 
o menu de operacoes de modo iterativo, atendendo as recomendacoes sobre a interface 
homem/maquina da ITU-T. 

S As tarefas de OAM&P devem ser centralizadas e integradas em um local remote Para este proposito, o 
status geral da rede e seus componentes sao visiveis no local de operacao e manutencao remota; 

S O status de rede total deve ser visualmente concebido em trabalhos de manutencao e operacao de 
rotina. Tais informacoes-chave sao apresentadas visualmente. 

S Informacoes de alta qualidade devem ser fornecidas para tomadas de decisoes e acoes provenientes de 
varios niveis de pessoal na organizacao da companhia operadora. O sistema foi desenvolvido com base 
em um bom entendimento entre as operacoes da companhia operadora e os trabalhos de manutencao; 

S A decisao final na operacao e manutencao nao e do computador, mas de um ser humano. Isto 6, a 
provisao de todas as operacoes e controlada com base em decisoes humanas; 

O intercambio entre as varias categorias do sistema da rede telefonica deve estar disponivel com os sistemas 
e provisoes anteriores. Para este proposito, interfaces-padrao foram empregadas no sistema. 

' Um banco de dados relacional armazena as informacoes em tabelas organizadas em linhas e colunas, ao contrario 
dos banco de dados convencionais onde os dados sao guardados em arquivos especiais denominados estruturas e 
organizados internamente em registros e campos. 
2 A configuracao do sistema e apresentada em anexo (Anexo 1). 
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3.3 Generalidades do Sistema 

3.3.1 Funcoes 

O NCOM fornece funcdes conforme os conceitos de TMN da ITU-T para executar as funcoes de 
gerenciamento de rede, incluindo Gerenciamentos de Configuracao, Desempenho, Alarme, Tarifacao e Seguranca. A 
seguir descreve-se como cada uma dessas func5es e desempenhada: 

Gerenciamento de Configuracao - Esta funcao exibe e imprime uma lista de informacSes sobre a 
configuracao de um sistema de comutacao. A16m de exibir status da rota de reldgio e gerenciar os links entre o 
NCOM200Z e as centrais; 

Gerenciamento de Alarme - Esta func3o recebe informacoes de alarme de elementos de configuracao de 
rede, notifica o operador com o alarme e armazena os dados do alarme no banco de dados (estas mensagens s3o 
recuperaveis). Os dados de alarme recebidos podem ser exibidos em lista, e a quantidade de mensagens de alarme 
pode ser exibida para cada classe de alarme; 

Gerenciamento de Desempenho - Esta funcao recebe os dados de trafego de seus elementos de 
configuracao de rede gerenciada, e armazena, converte (para o formato RDBMS), exibe e cria relatorios sobre dados 
de trafego; 

Gerenciamento de Tarifacao - Esta funcao coleta os dados do AMA (Automatic Message Accouting) e do 
CMD (Charge Meter Data, Descarga de Contadores de Tarifacao de Assinantes) a partir das centrais. Os metodos 
empregados na coleta desses dados empregam procedimento de recuperacao de erros em nivel de aplicativos. Os 
dados coletados sao armazenados em disco rigido (flat file - pode ser transferido para o centro de tarifacao) ou em 
RDBMS; 

Gerenciamento de Seguranca - Esta funcao implementa caracteristicas de gerenciamento de seguranca, 
incluindo restricSes especificadas para cada operador nas areas de acesso, a execucao de gerenciamento e 
disponibilizacao de seus comandos; 

Gerenciamento de dados de central - Permite aos operadores coletarem dados de central das centrais 
controladas pelo NCMO200E. Estes dados podem ser convertidos para o formato RDBMS e exibidos em forma de 
graficos; 

Gerenciamento de dados de assinante - Permite aos operadores coletarem dados de assinante das centrais 
controladas pelo NCOM200E. Estes dados, tambem, podem ser convertidos para o formato RDBMS e exibidos em 
forma de graficos; 

3.3.2 Recursos do Sistema 
O NCOM200X possui os seguintes recursos: 

S Hardware e software completamente projetados em mbdulos, possibilitando uma configuracao flexivel 
do sistema. A configuracao de modulos esta pronta para as especificacoes de ampliacao da rede, 
introducao de novos servicos e alteracSes nas operacoes e manutencao; 

S RDBMS (Relational Data Base Management System), para atingir uma capacidade flexivel de 
gerenciamento de dados; 

/ GUI (Graphical User Interface), que oferece facil reconhecimento de informacSes e operacao; e 

S Distribuicao de processo pelo emprego do sistema cliente/servidor. E um sistema aberto que emprega 
PCs como clientes; 

O sistema e equipado com uma interface-padr3o que possibilita a conexao com diversos tipos de 
equipamentos de comunicacao. 
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3.4 Configuracao do NCOM200Z 

3.4.1 Configuracao de Hardware 
O NCOM emprega um sistema cliente/servidor que conecta servidores e clientes atraves de uma LAN. Os 

PCs usam sistema operacional Windows NT e s3o utilizados como clientes. O banco de dados e usado para 
armazenar os dados das centrais, incluindo informacSes de dados AMA e alarmes, al£m de serem utilizados para 
copia de seguranca de dados do servidor. 

3.4.2 Configuracao de Software 
O NCOM200Z emprega o sistema servidor/cliente para processos distribuidos. O servidor usa o sistema 

operacional UNIX e constitui-se de um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (DBMS), do software e de 
programas aplicativos. Os clientes "rodam" em sistema operacional Windows NT e incluem um software de 
planilhas, software basico NMS e programas aplicativos. Varias partes do software do cliente ficam nos PCs e 
comunicam-se com os servidores para implementar os recursos de gerenciamento. A Figura 3.1 apresenta a 
configuracao de software do NCOM200L. 

O NCOM200L tambem pode ser configurado como um sistema de servidores duplicados com o metodo 
cold-stanby. Onde o sistema primario opera como o servidor, enquanto o secundario como sistema de espera, o qual 
monitora as operacSes do primario. Caso ocorra a queda do sistema primario devido ao desligamento de energia ou 
falha critica de hardware, o sistema secundario detecta a falha e comeca a operar como servidor. 

Servidor 

Aplicativo 

Software Basico NMS 

Banco de Dados 

UNIX 

Cliente 

Software 
de 

Planilhas 

Aplicativo 

Software 
Basico NMS 

Driver ODBC 

Windows NT 

Figura 3.1: Configuracao de software do NCOM200Z 

3.5Funcionamento do Sistema 
No sistema NCOM200S, todas a operacSes de gerenciamento e manutencao de redes e sistemas s3o 

conduzidos atraves do GUI no cliente. Apos a inicializacao do NCOM200E, uma tela inicial chamada de "Painel de 
Controle" e exibida. Nesta tela, o operador executa diversas funcSes, incluindo a operacao e manutencao do 
NCOM200E e de redes pelos menus de selecao e objetos de execucao (icones). Especialmente tarefas de operacao e 
manutencao de redes s3o conduzidas pela selecao e execucao de aplicativos e mapas. Tais tarefas s3o executadas 
atraves de operacSes em simbolos e mapas estruturados hierarquicamente. Esta sec3o descreve linhas gerais dessas 
funcSes do sistema. As funcSes incluem cinco recursos de gerenciamento, atendendo as recomendacSes ITU-T 
(Gerenciamento de Configuracao, Alarme, Desempenho, Tarifacao e Seguranca), funcao de gerenciamento de mapa 
hierarquico, funcao de transferencia de arquivos e funcao de gerenciamento de sistema. 

3.5.1 Gerenciamento do Mapa Hierarquico da Rede 
O sistema NCOM200I exibe os simbolos de grupos de centrais, centrais, dispositivos das centrais em um 

mapa estruturado hierarquicamente, exibindo-se o status sobre esses elementos de rede. Abrindo os mapas de 
hierarquias inferiores a partir dos mapas hierarquicos superiores, e possivel localizar a falha. Um aplicativo pode ser 
ativado na tela de edic3o do mapa de um menu. A Figura 3.2 apresenta a imagem do mapa hierarquico. 
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M a p a d a r e d e S t a t u s d e E q u i p a m e n t o s 

Figura 3.2: Ilustracao do Mapa Hierarquico. 

3.5.2 Gerenciamento de Alarmes 
Esta funcao gerencia as informacSes sobre falhas do sistema de centrais, bem como os alarmes apresentados 

no funcionamento do servidor relacionados a aquisicao de dados, falhas no banco de dados, etc.. O sistema 
NCOM200Z fornece as seguintes funcoes sobre as mensagens de alarme. 

3.5.2.1 Visualizacao da Lista de Alarmes 
Esta funcao exibe a lista de alarmes atualmente emitida. As mensagens de alarme recebidas durante a 

exibicao da tela sao especificadas em base de tempo real. Nas informacoes sobre as falhas temos: numero 
seqiiencial, tempo de ocorrencia, numero de mensagem, nivel se severidade da falha, tipo de evento, nomes de 
dispositivos que estao emitindo mensagens de alarme, status de verificacao (se o alarme foi reconhecido ou n3o) e 
conteudo de mensagem3. 

A exibicao das mensagens de alarme pode ser classificada de acordo com o interesse do operador, em 
ordem ascendente ou descendente de tempo de ocorrencia ou nivel de severidade da falha. Como tambem sua 
exibicao na tela pode ser filtrada/triada de acordo com tempo de ocorrencia, nivel de severidade da falha, tipo de 
evento, nome de dispositivos que estao emitindo mensagens de alarme e status de verificacao. 

3.5.2.2 Gerenciamento de Mensagens de Alarme 
Com o gerenciamento das mensagens de alarme o operador pode tomar as seguintes providencias com 

relacao as mensagens de alarme: 

Reconhecimento das mensagens de alarme: o operador executa a operacao de reconhecimento para 
notificar que reconheceu os alarmes - isto e, informar ao sistema que um operador tornou-se ciente daquela 
mensagem de alarme - e emite um comando de reconhecimento; 

Limpeza das mensagens de alarme: atraves deste comando o operador coloca obrigatoriamente os alarmes 
emitidos atualmente para um status de "recuperado", isto e, indica para o sistema que todos os alarmes emitidos 
atualmente foram recuperados/solucionados. 

ExclusSo das mensagens de alarme: com este comando o operador pode excluir os alarmes desnecessarios 
a partir de suas instrucSes , por^m somente alarmes de falhas reconhecidas e recuperadas podem ser excluidos; e 

3 No caso do servidor, existe ainda um outro campo referente a ac3o a ser tomada para cada alarme exibido. 
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Reinicializacao das mensagens de alarme: este comando exclui todas as mensagens de alarme 
especificadas no mapa de rede, indiferentemente do seus respectivos status. 

3.5.3 Gerenciamento de Configuracao 
Esta funcao de gerenciamento da configuracao administra os dados de objetos de central de rede e os links 

de mensagem (M-links) entre o NCOM2002 e as centrais. Esta funcao gerencia dados de rota e tambem exibe rotas 
de relogio. 

3.5.3.1 Objetos de Central 
Esta funcao lista, cria, altera e exclui dados de objetos de centrais, que sao elementos de configuracao de 

uma rede. Os itens de dados do objeto de centrais, que sao elementos de configuracao de uma rede sao: nome da 
central, versao, hierarquia da central (LS, TS, TLS, SSP, INTS), endereco IP ou numero da porta, senha, dados 
coletados, localizacao e comentarios. 

3.5.4 Gerenciamento de Desempenho 
Utilizando-se dos terminals de OAM&P, o NCOM200I pode coletar dados de trafego atraves de agendas de 

coleta e atribuicoes de dispositivos de entrada/saida. Estes dados de centrais a serem armazenados no bancos de 
dados sao classificados por tipos de dados. O NCOM permite, tambem, a exibicao sob forma de graficos e tabelas, 
bem como a impressao, das informacoes armazenadas em seu banco de dados. 

Para realizar-se a transferencia dos dados de trafego armazenados em seu banco de dados, o NCOM cria 
dois arquivos: um realmente destinado a transferencia ao mainframe e uma copia de seguranca a ser usada quando a 
recuperacao do arquivo de transferencia for necessaria. 

3.5.5 Gerenciamento de Seguranca 
O NCOM200L autentica a identificacao do operador por um ID do operador e senha introduzidos no 

momento do Logging-in. Quando o operador e autentico, o sistema permite o acesso as centrais, utilizando os 
comandos de central e o acesso as funcoes do NCOM200I, de acordo com o seu nivel. Esta funcao fornece cada 
exibicao de processo de gerenciamento para controlar os dados de seguranca. 

3.5.5.1 Exibicao dos Dados de Seguranca 
Os dados de seguranca que controlam a utilizacao da funcao do NCOM200L, dos comandos de entrada, do 

acesso a Area /Central etc., sao classificados em tres grupos: dados do operador para login no NCOM200I, dados do 
perfil de funcoes acessiveis em grupos e dados de classe de comandos utilizdveis, divididos em grupos ou classes. 
Cada um dos dados pode ser exibido em listas. 

3.5.5.2 Gerenciamento de Dados do Operador 
Esta funcao exibe os seguintes itens e sua correlacao, o ID de operador registrado pelo operador, o nome de 

operador, a senha, o perfil registrado em cada gerenciamento de dados anteriores, o nome da classe de comando da 
central, o tipo fornecido pelo sistema, toda a Area Superior e a Area /Central de Acesso. 

Apos a especificacao de ID do operador ou criacao de novos dados de operador com itens de registro, 
modificacao nos itens ou exclusao do registro podem ser executados. 

3.5.5.3 Gerenciamento de Dados do Perfil 
Esta funcao realiza a correlacao entre a entrada de nomes de perfil na opcao de operador e funcoes 

fornecidas pelo sistema. A criacao, alteracao ou exclusao de dados de perfil pode ser executada. 
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3.5.5.4 Gerenciamento de Dados de Classe de Comando 

Esta funcao realiza a correlacao entre o nome da classe de comando e o tipo de entrada na opcao do 
operador e grupos de comando de cada central previamente registrado. A criacao, alterac2o ou exclusao de dados de 
classe de comando pode ser executada. 

3.5.5.5 Gerenciamento de Dados de Comando da Central 

Esta funcao realiza a correlacao entre os comandos para todo tipo de central registrada na opcao do 
operador e os tipos fornecidos pelo sistema. A criacao, alterac2o ou exclusao de dados de classe de comando pode 
ser executada. 

3.5.6 Gerenciamento de Tarifacao 
O sistema NCOM200E possui a capacidade de aquisicao, gerenciamento de arquivos, agendamento e 

transferencia de dados de A M A ou CMD das centrais para um computador ou MT (opcional) no Centro de tarifacao. 

3.5.6.1 Funcao de Exibicao de Dados/ Controle por Demanda 

/ Exibicao de arquivos; 

/ Coleta/cancelamento da coleta de dados de tarifacao por demanda a partir da central; 

/ Transferencia/cancelamento da transferencia de dados de tarifacao para o centro de tarifacao por 
demanda; 

S Exclusao de arquivos; 

S Exibicao de detalhes dos arquivos; 

S C6pia de seguranca dos arquivos (AMA e CMD); 

S Recuperac3o de arquivos (AMA e CMD). 

3.5.6.2 Funcao de Agendamento 
Atraves de funcoes de agendamento de coleta e/ou transferencia de dados, esta funcao exibe a lista das 

agendas de coleta e/ou transferencia de dados. Tambem define, altera e exclui as agendas pela implementacao de 
coleta e/ou transferencia automatica de dados de tarifacao. 

3.5.7 Comandos de Central 
O sistema fornece uma funcao para enviar comandos de central para mais de uma central especificada pelo 

operador. A funcao tambem edita os arquivos de comando de central, exibe o status e os resultados de envio de 
comando de central, e envia os comandos de central de acordo com agendas especificadas. 

3.5.8 Gerenciamento de Transmissao dos Comandos de Central 
Esta funcao envia os comandos de central a duas ou mais centrais especificadas pelo operador. Edita 

tambem os arquivos de comando da central, exibe o status e os resultados de envio dos comandos de central e 
fornece o agendamento de envio de comandos de central. 

3.5.8.1 Env io de Comandos de Central 

Esta funcao envia os comandos de centrais para mais de uma central especificada pelo operador, por sua 
entrada ou arquivo de comando de central. O envio de comandos pode ser interrompido a qualquer momento. As 
mensagens de resposta de envio aos comandos de central podem ser consultadas pela funcao de gerenciamento de 
log* de evento. 
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3.5.8.2 Edicao de Comandos de Central 
Esta funcao edita o arquivo de comando de central.. O arquivo de comando de central a ser editado e 

gerenciado no disco rigido do servidor. 

3.5.8.3 Exibicao do Status/Resultados do Envio de Comando 
Esta func3o exibe o status de envio dos comandos de central para um operador, ou centrais pertencentes ao 

operador especificado. Exibe tambem os resultados de envio dos comandos de central para centrais especificadas. 

3.5.8.4 Agenda de Envio de Comandos de Central 
Esta funcao configura e exibe a agenda de envio dos comandos de central. 

3.5.9 Gerenciamento de Log* de Evento 
A funcao de Gerenciamento de Log* de Evento registra as operacSes de mensagens autonomas das centrais 

e operacSes das centrais e exibe o historico de log*. Fornece tambem a capacidade de interrupc3o e o resumo da 
coleta de dados de log* de evento, exibindo o status do banco de dados de log* de evento e a cSpia de seguranca, 
recuperacao e exclusao dos arquivos de log* de evento. 

3.5.10Gerenciamento de Transferencia de Arquivos 
Esta func3o transfere arquivos do NEAX61 para o NCOM2002, utilizando FTP. Transfere tambem os 

arquivos do NCOM200E para outros servidores ou para centros de tarifacao (o que objetivo da Telemar-SE). 

E com base nesta funcionalidade que a Telemar pretende integrar e agilizar todo o processo de aquisicao e 
tratamento dos dados de tarifacao provenientes dessas centrais. Visto que o processo de tratamento das fitas de 
bilhetagem (fitas magneticas que armazenam localmente os dados de bilhetagem gerados por cada central) 
atualmente empregado alem de lento, pois 6 feito manualmente, tona o processo de gerenciamento de desempenho 
do sistema um tanto quanto ineficiente. 

3.6 Conclusdo 
Com a entrada em funcionamento do NCOM200E a Telemar, especialmente a sucursal Telemar-SE, tera em 

suas maos um poderoso sistema de sistema de supervis3o centralizado para as centrais NEAX61 (NEAX61BR e 
NEAX61BR/S) da NEC. A partir de seus terminals de operacao do NCOM ou ate mesmo de qualquer terminal da 
rede corporativa (visto que o NCOM possui um ponto de interligacao com a rede corporativa) poder3o ser acessados, 
de acordo o perfil definido para cada usuario do sistema, as informacSes de qualquer uma das centrais interligadas 
ao sistema de supervisao. 

Com isto as atividades do setor Supervisao e Gerencia de Redes - 2430/SGR que utilizam dados de tarifacao 
das centrais processados pela area de faturamento, que leva geralmente mais de uma semana da data da realizacao 
das chamadas entao para envia-los ao SGR, serao em muito agilizadas, visto que o SGR podera acessar esses dados 
no NCOM diretamente via rede corporativa. N3o mais esperando seu processamento pelo setor de faturamento. 
Dessa forma eventuais perdas de desempenho de completamento de chamadas do sistema de centrais poderao ser 
muito mais rapidamente detectadas (por exemplo, ao final de cada PMM) e as providencias para corrigi-las o quanto 
antes determinadas. 
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Capitulo 4-0projeto SAB 

4.1 Introdugdo 
Devido a necessidade de constante analise do desempenho da sua planta de telecomunicac5es, a Telemar-SE 

faz uso de diversas ferramentas interessantes. Entre elas existe o SAB (Sistema de Analise de Bilhetes), uma 
aplicagao escrita em Clipper (executada sobre o sistema operacional MS-DOS), desenvolvida pela Telecomunicacoes 
de Santa Catarina S.A., destinada a analise de indicadores de completamento de centrais telefonicas. 

Microcomputador 
SAB 

Central de 
bilhetagem 

Figura 4.1: Principio de funcionamento do SAB. 

Em seu funcionamento o SAB trabalha ligado a centrais de bilhetagem. Nessas centrais realiza-se o 
procedimento de bilhetagem, atraves do qual associa-se a cada chamada telefonica, completada ou n3o, um conjunto 
de dados. Esses dados, tambem conhecidos como bilhetes, sao usados para fins de faturamento e, no caso do SAB, 
para analise de desempenho da planta. 

Para fins de cobranca, os bilhetes s3o gravados em fitas magn&icas e enviados ao setor de faturamento das 
operadoras. Para fins de analise pelo SAB, os bilhetes sao enviados a Centro de Gerencia de Rede atraves de linhas 
privadas ou redes de pacotes. 

Na sua analise dos indicadores de desempenho do sistema telefonico cada microcomputador SAB pode 
supervisionar de 1 a ate 16 centrais. 

4.2 Descrigao funcional 
Esta sec3o descreve o SAB do ponto de vista funcional. Essencialmente, o sistema realiza quatro operacoes 

distintas: aquisic3o de dados, processamento de bilhetes, calculo de taxas e geracSo de relat6rios. Adicionalmente, o 
SAB oferece facilidades complementares para a analise de bilhetes, como ferramentas de selecao de bilhetes 
(mascaras). 

4.2.1 Aquisicao de dados 
Os dados que alimentam o SAB s3o os bilhetes, registros emitidos pelas centrais de bilhetagem que contem 

as informacoes sobre as chamadas telefonicas nSo locais. Cada chamada deste tipo gera um bilhete (CDR, ou Call 
Data Record), q u e tambem e a essentia do sistema de faturamento de qualquer operadora. Os bilhetes chegam ao 
microcomputador que executa o SAB, microcomputador SAB, atraves de comunicacao serial, normalmente apoiada 
em estruturas de comunicacao de dados a longa distancia (linhas privadas ou canais de redes de pacotes). 

As informacSes de cada bilhete - um bloco de aproximadamente 80 caracteres, o tamanho exato depende da 
central - incluem o numero do assinante que faz a chamada, o numero do assinante chamado, os horarios de inicio e 
fim da chamada, a durac3o da chamada e uma informacao essencial - o motivo de encerramento da chamada1. As 
chamadas locais, que s3o tarifadas somente por tempo (multimedicao) n3o geram bilhetes. 

O SAB foi desenvolvido em Clipper, mas as rotinas que coletam os dados nas portas seriais foram escritas 
em C. Sempre que chegam dados nas portas seriais, o mecanismo de interrupcSo do microcomputador "avisa" ao 
SAB, que aciona a rotina adequada (ha uma rotina para cada porta serial) que, por sua vez, retira os dados da porta e 

1 Este e o parametro utilizado pelo SAB na analise de desempenho. 
27 



os coloca numa area de dados intermediaria, um buffer. Essa transferencia e feita caracter a caracter. No fim de cada 
bilhete deve existir uma combinacao de caracteres especifica, ASCII 10 e ASCII 13, ou CR e LF. Se essa 
combinacao for encontrada e o tamanho do bilhete estiver correto para aquele tipo de central2, o bilhete e aceito e 
colocado numa fila, de onde sera retirado para ser processado pelo SAB. 

E importante ressaltar que o conteudo do bilhete n3o e levado em consideracao na sua validacao. Se 
eventualmente o bilhete estiver errado, ele e ignorado durante o processamento. Do ponto de vista estatistico, e 
irrelevante descartar alguns bilhetes que eventualmente tenham chegado com erros. 

O SAB processa bilhetes gerados pelas seguintes centrais bilhetadoras: 

S Ericsson AXE (digital) 

V Equitel EWSD (digital) 

y/ Ericsson ARM (analogica) 

S Promon Tropico-RA (digital) 

4.2.2 Processamento de bilhetes 
Os bilhetes aceitos pelas rotinas de aquisic3o de dados sao colocados numa fila - implementada por um lista 

circular sobre uma faixa de memoria de 64 kbytes - que pode armazenar aproximadamente 800 bilhetes. 

Se os bilhetes colocados na fila n3o forem processados pelo SAB, eventualmente a capacidade da fila sera 
esgotada. Essa situacao e detectada pelas rotinas de aquisic3o de dados, que param de colocar bilhetes na fila, ate que 
haja memoria disponivel novamente. Os bilhetes que chegam enquanto a fila estiver cheia s3o descartados. 

Quando ha bilhetes na fila, eles s3o retirados e processados pelo SAB. Para cada bilhete, o sistema identifica 
o tipo de encerramento que a chamada sofreu. Essa informacao e imediatamente agregada ao caiculo de indicadores e 
tambem e usada para a caca de excecSes3 - congestionamentos sucessivos associados ao mesmo endereco, por 
exemplo. 

4.2.3 Caiculo de taxas e deteccao de excecoes 
O SAB e um sistema de analise em tempo real. Isto vai alem da capacidade de, a qualquer momento, gerar 

um relatorio de X. Alem dessa funcionalidade - que era a concepcao inicial do sistema - o SAB proativamente 
calcula varios indicadores de desempenho da rede (como taxa de completamento de chamadas, ou taxa de OK) e 
detecta excec5es, exibindo os resultados na tela. 

O caiculo das taxas e deteccao de excecoes pode ser amostral - por assim dizer "instantaneo", com base 
numa amostra de tamanho predeterminado - ou acumulado, desde um determinado horario. 

4.2.4 Caiculo amostral 
Como o nome sugere, o caiculo amostral - eventualmente conhecido como caiculo "instantaneo" - e baseado 

numa amostra cujo tamanho e definido para cada endereco, ainda na fase de cadastramento. O tamanho da amostra 
varia de acordo com o interesse de trafego para aquele endereco. Assim, enderecos com interesses de trafego maiores 
- grandes centrais, por exemplo - tern amostras maiores. 

Para fins de caiculo de indicadores, a amostra definida para cada endereco e dividida por 4. Para o estado de 
Sergipe (endereco SE), a amostra e" de 1008 bilhetes. A cada vez que chega um quarto dos bilhetes previstos para o 
tamanho da amostra (no caso de SE, 252 bilhetes), esses bilhetes s3o agregados a amostra e o primeiro quarto e 
descartado. Esse mecanismo pode ser definido por uma janela que se desloca em passos equivalentes a um quarto do 
tamanho da amostra e cujo tamanho eqiiivale ao comprimento total da amostra (veja a Figura 4.2). Para cada 
deslocamento da janela (um quarto da amostra), os indicadores s3o recalculados. Para cada quarto da amostra 
descartado, tudo o que e preservado e a media dos indicadores que resultaram no caiculo realizado para a amostra 
inteira quando aquele quarto de amostra foi incluido. 

O objetivo da divis3o da amostra em quatro partes e" otimizar o processamento. Recalcular os indicadores 
para cada bilhete recebido seria o procedimento mais desejavel em termos de resultados "instantaneos", mas 
demasiadamente caro em termos de processamento. 

2 Centrais de tipos diferentes emitem bilhetes de tamanhos diferentes. 
3 Situacoes atipicas de operacao de central ou rede telefonica, usadas para identificar problemas nas mesmas. 
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Figura 4.2: Processamento amostral de bilhetes 

Quanto as excecoes, a deteccao nao e feita a cada deslocamento da janela, mas a cada renovacao completa 
da amostra (quatro quartos, ou 1208 bilhetes no caso do endereco SE). 

4.2.5 Caiculo acumulado 
Alem dos calculos amostrais, baseados no mecanismo de deslocamento da janela a cada quarto de amostra, 

o SAB tambem faz calculos acumulados dos indicadores. Todos os dias, a meia-noite, o sistema e automaticamente 
zerado e o caiculo acumulado se da a partir desse momento. 

O sistema tambem permitir programar um horario a partir do qual o sistema sera novamente zerado. 
Normalmente, esse horario e definido pelo usuario como 9:00 h, que e o initio do HMM. Isso permite a operadora 
avaliar a situacao da planta a partir do horario de maior demanda de trafego, que e o horario a partir do qual e 
calculado o DDD-X da Embratel (que se estende ate as 11:00 h). 

Dependendo do tipo de analise que o usuario deseja fazer, a tela do SAB pode exibir resultados por 
amostras, que refletem variac5es instantaneas no desempenho da planta, ou resultados acumulados, que refletem o 
desempenho ao longo de determinados periodos de tempo, como e inerente ao DDD-X. 

4.2.6 Geracao de relatorios 
O objetivo geral associado a criacao do SAB era a obtencao de um DDD-X diario, isto e, um relatorio de 

desempenho da planta nos mesmos moldes daquele emitido pela Embratel com base nas fitas de bilhetagem. A 
despeito de terem sido agregadas outras funcoes ao SAB - essencialmente, a capacidade de analisar a rede em tempo 
real - a geracao de relatorios continua sendo parte essential da funcionalidade do SAB. 

O SAB gera relatorios DDD-X sumarizados de cinco formas diferentes, de acordo com a natureza da 
informacao desejada: por destino, por origem, por tecnologia, acumulado por destino e acumulado por tecnologia. 

Os relatorios de X sao calculados com base nos bilhetes recebidos pelo SAB, que sao armazenados em 
arquivos diferentes, um para cada dia da semana, num total de sete arquivos. A sistematica e circular, ou seja, a cada 
novo dia o arquivo de bilhetes com os bilhetes referentes ao mesmo dia da semana anterior e apagado. Usando 
opcoes de DDD-X, o usuario do SAB pode obter relatorios de qualquer periodo. Entretanto, os relatorios nao-
acumulados, que acessam diariamente os bilhetes, so podem ser feitos com retroatividade maxima de uma semana. 

4.3 Requisitos de hardware e software 

4.3.1 Requisitos de hardware 
A estrutura minima recomendada para o microcomputador SAB constitui-se de: 

S Microcomputador compativel com o padrao IBM-PC, equipado com processador Pentium de 90 MHz, 
memoria RAM de 16 Mbytes e um numero de portas serias, de acordo com o numero de centrais 
supervisionadas; 

S Disco rigido de 500 Mbytes; 
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V Monitor de video colorido, padrao VGA, 640x480 pixels, com placa de video de boa qualidade; 

y Impressora matricial de 80 ou 132 colunas, equipadas com interface paralela4. 

S No caso das duas interfaces padrao de comunicacao serial (COM1 e COM2) nao serem suficientes, uma 
interface multiserial que permita o monitoramento de ate 16 centrais. 

4.3.2 Requisitos de sistema operacional 
A estrutura minima de software para a execucao do SAB constitui-se de: 

V Sistema Operacional Microsoft MS-DOS 5.0 ou posterior5. 

V 580 kbytes de memoria baixa livre (pode ser necessario o uso de gerenciadores de memoria a fim de 
colocar os aplicativos residentes para a memoria alta). 

4.4 Descrigao estrutural 
Todos os arquivos de dados necessarios a operacao do sistema sao gerados pelo proprio, quer sejam 

arquivos resultantes de processamento interno, quer sejam arquivos resultantes do cadastramento de dados realizado 
pelo operador (tabela de enderecos, modelos de centrais, etc.) atraves dos menus do SAB. A Figura 4.3 ilustra, de 
forma simplificada, a estrutura do SAB e seus componentes. A titulo de informacao, os nomes dos arquivos 
envolvidos nesta descricao tambem fazem parte do diagrama. 

Arquivos de apoio (tabelas) 

| A 
Enderegos DDR Centrais Transmissao Bilhetadores Horarios 
Endr.dbf Rotaddr.dbf Cent.dbf Trns.dbf Bilr.dbf Horcml.dbf 
Limt.dbf 

bilhetagem 

i B Bilhetes 
l 

Excecoes 
1 

Exce?6es de limite Acumul. 
T 

I C Portas 
t 

Confirmacao Impressao 
•.Ml Excc.dbf Excclimt.dbf DDDXAEML.dbf ; Portserv.dbf Conf.dbf Impr.dbf 

Arquivos continuamente alimentados pela operac§o do SAB Arquivos de configuracao 

Figura 4.3: Diagrama estrutural do SAB. 

4.4.1 Entradas e saidas 
Os dados que alimentam a operacao do SAB s3o os bilhetes enviados pelas centrais de bilhetagem que 

chegam ao sistema atraves de portas seriais. Esses bilhetes sao processados pelo sistema, que calcula indicadores de 
desempenho e identifica as excecOes. Os resultados s3o fornecidos na forma de relatorios/alarmes impressos e 
tambem de indicadores na tela. E justamente a indicacao na tela que permite a operadora monitorar a planta em 
tempo real. 

Na Figura 4.3, a estrutura de entrada e saida do SAB 6 representada pelo bloco E/S. As informacSes deste 
bloco obedecem a um fluxo unidirecional, como mostra a Figura. 

4 O SAB n3o suporta impressoras do tipo pagina, como os modelos laser ou jato de tinta. 
5 O SAB nao e" executavel sobre janelas do MS-Windows. 
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4.4.2 Tabelas 
O processamento de cada bilhete recebido pelo SAB e apoiado por tabelas de dados gravados em arquivos 

criados pelo proprio SAB, como resultado de cadastramento de dados realizado pelo operador. Essas tabelas sao 
gravadas em arquivos de apoio cuja estrutura interna e de banco de dados, formato DBF (Dbase/Clipper). Na Figura 
4.3, sao representadas pelos elementos do bloco A. 

O fluxo de informacao entre as tabelas e o cerne do sistema e" bidirecional. Como parte das providencias 
iniciais para a implantacao do SAB, deve ser feito o cadastramento de dados relativos a conFiguracao da rede 
telefonica envolvida. Nesta fase, o sentido do fluxo e do sistema para as tabelas. Durante a operacao do sistema, 
quando os bilhetes estao sendo analisados, o fluxo se inverte e o sistema consulta um ou mais tabelas para cada 
bilhete recebido. 

4.4.2.1 Tabela de enderecos 
Esta tabela contim os enderecos que devem ser monitorados pelo SAB. Para cada endereco, a tabela inclui 

informacoes como codigo daquele endereco (um mnemonico ou o numero do mesmo), seu nivel hierarquico, uma 
descricao ou nome (usados em todas as telas e relatorios), o tipo da central envolvida, o meio de transmissao pelo 
qual essa central e" ligada a central hierarquicamente superior e suplementos desse endereco (por exemplo, faixa de 
numeros para enderecos DDR). Alem disso, a tabela tambem inclui limites aceitaveis para todos os indicadores de 
desempenho6 (taxas de OK, NR, PAB, CO, etc.), bem como limites de insucessos sucessivos e tamanho de amostras. 
Durante o processamento dos bilhetes, os resultados obtidos s3o confrontados com a tabela. Esta comparacao 
eventualmente denuncia desvios importantes em relacao a expectativa para aquele endereco, o que e exibido na tela 
ou impresso na forma de um alarme. 

A vers3o do SAB utilizada no projeto possui uma limitac3o no numero de digitos dos enderecos observados, 
isto e, o campo do codigo endereco possui espaco para apenas 9 digitos (por exemplo: 83 310 1040). Portanto, o 
monitoramento de enderecos com mais de 8 digitos fica prejudicado. 

4.4.2.2 Tabela de rotas DDR 
A tabela de rotas DDR contem informacSes acerca dos enderecos DDR que se deseja monitorar na planta. 

Essas informacoes incluem o codigo do bilhetador, a faixa de numeracao DDR (numero inicial e final permitidos 
para aquela central DDR) e um identificacao alfanumerica da empresa ou instituigao usuaria do servico DDR. 

4.4.2.3 Tabela de centrais 
Esta tabela contem informacSes sobre as centrais telefonicas da planta. Inclui informacSes sobre a 

identificacao da central (modelo/fabricante), a tecnologia do equipamento (digital/analogica) e o tipo de comutacao 
que realiza (central ou DDR). A tabela de centrais fornece informacSes para a tabela de enderecos, devendo, 
portanto, ser cadastrada entes da primeira. 

4.4.2.4 Tabela de meios de transmissao 
A tabela de meios de transmissao associa duas informacSes distintas: o meio fisico de transmissao (cabo 

coaxial, fibra optica, radio, etc.) e a tecnologia de transmissao imposta a esse meio (digital ou analogica). 

Esse tipo de informacao e associada a emissao de relatorios de X organizados por tecnologia de transmissao 
para ajudar a esclarecer ocorrencias especificas envolvendo essas tecnologias. 

4.4.2.5 Tabela de bilhetadores 
A tabela contem informacSes sobre os bilhetadores e as centrais as quais estao associados. 

4.4.2.6 Tabela de horarios para calculos acumulados 
O SAB realiza os calculos dos indicadores de desempenho baseado nas amostras de bilhetes, mas tambem 

mantem calculos acumulados, que s3o alternadamente - e por opc3o do usuario - exibidos na tela. 

6 A descricao destes indicadores e apresentada no Apendice A. 
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Diariamente e de forma automatica, a meia-noite, o SAB zera o caiculo acumulado de indicadores. Alem 
disso, o operador pode definir um lista de horarios nos quais o caiculo acumulado e zerado. E comum esta lista 
conter o horario das 9:00 h, que e o inicio do HMM, quando se inicia o caiculo do X. Embora a lista possa conter 
mais de um horario, somente o caiculo acumulado desde o ultimo horario programado aparece na tela. 

4.5 Configurando o sistema 
Durante esta fase o instalador informa ao SAB caracteristicas de operacao do pr6prio sistema e da planta 

sendo monitorada. Estas informacSes, fornecidas antes que se inicie a operacao do sistema e a consequente analise 
dos dados, sao gravadas em arquivos de dados. Alguns dos dados cadastrados/conFigurados pelo operador sao: 

S Configuracao geral : Nesta fase o instalador deve identificar e ativar a impressora, definir a deteccao de 
CO e NR e decidir em que niveis percentuais o alarme ocorre, definir time-out d a s portas seriais e 
verificar a designacao do RAM drive. 

S Cadastrando os bilhetadores1 Deve ser fornecido um codigo e uma descricao para cada bilhetador, 
alem do tipo de central a qual o mesmo esta ligado. 

S Configurando as portas seriais : O instalador deve definir a ativacao e velocidade de cada porta serial, 
al£m de identificar o codigo do bilhetador ligado as mesmas. 

S Cadastramento das centrais : Deve se fornecer o modelo das centrais, a tecnologia envolvida 
(digital/analogica) e indicar se atua como central comum ou DDR. 

/ Cadastrando os meios de transmissao1 0 instalador deve identificar os meios de transmissao e suas 
respectivas tecnologias. 

/ Cadastrando os enderecos: 0 instalador deve cadastrar todos os enderecos da planta para os quais se 
pretende o monitoramento. As informacSes s3o hierarquicamente estruturadas. Para cada endereco 
devem ser fornecidos os limites dos indicadores de desempenho. E com base nestes valores que o SAB 
realizara o monitoramento e deteccSo de problemas. 

S Cadastrando rotas DDR : Esta tabela registra os dados associados aos assinantes possuidores de 
centrais DDR. O instalador deve fornecer dados como o bilhetador ao qual esta ligado a central, sua 
faixa de numeros e uma identificacao do assinante. 

/ Ativando excecSes: Esta opcao permite ao instalador definir quais excecSes serao detectadas e, 
eventualmente, impressas. O instalador tambem pode definir o numero minimo de bilhetes invalidos 
para caracterizar as excecSes. 

4.6 Comunicaqdo entre as centrais e o SAB 
A comunicacSo entre o SAB e as centrais bilhetadoras e feita atraves de linhas privadas de comunicacao de 

dados (LPCDs) ou canais de redes de pacotes. No caso das LPCDs, deverao ser usados modems que suportem um 
protocolo de 8 bits de dados, sem paridade, um start bit e um stQp bit, implementado por interfaces RS-232 X.28. As 
velocidades possiveis s§o 1200, 2400, 4800, 9600 e 19200 bps. No caso do uso de redes de pacotes, devera ser usado 
um PAD para a conversSo X.28/X.25. A velocidade recomendada para esta transferencia de bilhetes e de 9600 bps. 

4.6.1 Coleta de dados 
Esta sec&o descreve apenas as particularidades da conexao do SAB com centrais Promon Tropico-RA, visto 

que estas sao as unicas inicialmente interligadas ao microcomputador SAB utilizado pela Telemar-SE. 

4.6.1.1 Centrais Promon Tropico-RA 
A partir da versao 6.37, as centrais Tropico-RA disponibilizam um comando que envia os bilhetes para as 

portas seriais das centrais de bilhetagem. Dessas portas seriais, uma para cada celula de bilhetagem, serao extraidos 
os bilhetes enviados ao SAB. Como a central tern duas celulas, serao usadas duas portas de cada central. Estas portas 
ser5o ligadas a um conversor de protocolo, que enviara os dados consolidados a um microcomputador alocado 
exclusivamente para o SAB. A Figura 4.4, apresentada em anexo, ilustra estrutura de coleta de coleta de dados 
empregada no projeto. 

7 As centrais envoividas no projeto pertencem a vers§o 7.1.3. 
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4.7 Operagao do SAB 
Para cada bilhete recebido atraves das portas seriais, o sistema pesquisa na tabela de enderecos um 

endereco. Esta busca e feita em funcao do endereco de destino e comeca pelos niveis mais baixos de detalhamento 
de enderecos, ou seja, pelo numero completo. Se o sistema nao encontra uma entrada na tabela que corresponda ao 
endereco de destino do bilhete, um digito a direita e eliminado e o processo se repete ate que o bilhete seja associado 
a um endereco. 

A tabela de enderecos do SAB e hierarquicamente organizada. Alem de refletir a estrutura da planta, a 
hierarquizacao permite acelerar a pesquisa, que e feita para cada bilhete recebido. Os bilhetes cujo endereco de 
destino nao correspondam a nenhuma entrada na tabela de enderecos sao associados a um endereco identificado 
como SEM DESTINO, que ocupa a ultima linha da mesma. 

Cada endereco da tabela esta vinculado a uma lista de limites de indicadores operacionais. Quando um 
bilhete e associado a um endereco da tabela e o motivo de encerramento da chamada - OK, NR, LO, etc. - e 
contabilizado, nao so aquele endereco recebe o credito correspondente, mas toda a sus antecedencia, o que decorre da 
estrutura hierarquizada. A caracterizacao de excecoes por limites da-se quando os limites definidos para os mesmos 
que um ou mais valores forem ultrapassados. 

No Anexo 3 estao alguns dos relatorios gerados a partir do SAB. 

4.8 Conclusao 
A grande demanda por informacoes geradas pelo SGR (setor de Supervisao e Gerencia de Redes) por parte 

dos diversos setores da empresa toma o uso de ferramentas como o SAB em consorcio outros softwares aplicativos 
(alguns ja desenvolvidos, outros ainda em desenvolvimento) praticamente uma necessidade. 

O uso de tal ferramental aliado a um novo perfil de gerencia (integrado aos diversos setores envolvidos 
neste contexto) propiciara a empresa, especialmente ao setor de Supervisao e Gerencia de Redes (2430/SGR), uma 
agilidade muito maior em suas acoes, isto e, permitira que detectem-se problemas no sistema telefonico num espaco 
de bem menor do que outrora, visto que com o uso de ferramentas como o SAB o monitoramento em base de tempo 
"real" das centrais supervisionadas passa a ser fectivel. 
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Capitulo 5 - Novos Servigos com a Rede Inteligente 

5.1 O que sao redes inteligentes ? 
Para entender como funciona a rede inteligente, e porque o conceito e importante, e preciso compreender 

como as centrais telefonicas atuais encaminham uma chamada. Pode-se recorrer a ajuda de uma telefonista das 
antigas, trabalhando numa mesa telefonica. Ela ve a lampada indicadora de que um assinante quer completar uma 
ligacao, insere seu cordao no jack do assinante e pergunta com que numero quer falar. Verifica, entao, se o assinante 
a chamar esta livre; se estiver, completa a ligacao. 

Se o numero chamado nao pertencer aquela mesa telefonica, a telefonista olha uma lista de numeros 
externos para saber a que mesa deve encaminhar a chamada; chama a outra telefonista e informa o numero desejado. 
A outra telefonista completa a ligacao. Embora hoje nao existam telefonistas no sentido tradicional, o procedimento 
continua o mesmo, so que e feito por centrais telefonicas digitals controladas por software (CPAs). Elas interpretam 
o numero discado pelo assinante e completam a chamada, caso o numero chamado seja da mesma central. Se nao 
for, consulta sua tabela de encaminhamento para saber a qual outra deve encaminhar a chamada. 

Neste tipo de rede, e muito dificil instalar servicos mais avancados que a simples conexao de chamadas 
telefonicas. Uma empresa quer, por exemplo, ter um numero 0800 de abrangencia nacional. E mais, se as chamadas 
forem feitas durante o dia, quer que sejam encaminhadas para a sede, em S3o Paulo; se forem feitas durante a noite, 
quer que a filial do Rio de Janeiro as atenda. Como telefonistas fariam isto? 

Primeiro, todas as telefonistas do pais precisariam saber o que fazer quando alguem quisesse chamar esse 
numero 0800. Depois, cada telefonista precisaria ter uma tabela, indicando que numero deveria ser chamado 
conforme o horario, se o da sede da empresa, ou se o da filial no Rio de Janeiro. Suponha que a sede mude para 
outra cidade, como Curitiba. Todas as telefonistas do pais precisariam receber uma tabela de encaminhamento 
atualizada, mostrando que, se aquele numero 0800 for pedido durante o dia, a chamada deve ir para outro numero da 
mesa telefonica de Curitiba. 

Voltando para as centrais CPA, servicos como o 0800 nao seriam rentaveis se instalados numa rede 
telefonica comum. Sempre que surgisse um novo numero 0800, ou que a empresa se mudasse (sendo necessario 
converter o 0800 para outro numero), ou que algum servico avancado fosse criado, seria necessario alterar a 
programacao de muitas centrais telefonicas espalhadas pelo pais. E a tecnica usada para alterar a tabela de 
encaminhamento e diferente para cada modelo de central telefonica. Instalar essas modificacoes na rede ficaria, 
portanto, muito caro - e, se o tal numero 0800 interessar a pouca gente, o prejuizo e certo. 

Foi quando se pensou que, para servicos avancados, a tabela de encaminhamento deveria ficar num 
escritorio centralizado. Assim, todas as vezes que alguem pedisse um numero 0800, a telefonista ligaria para e 
perguntaria: "O assinante quer falar com esse 0800, para qual numero eu devo realmente ligar?" Nesse caso, todas as 
alteracoes em tabelas de encaminhamento, no modo de tratar as chamadas conforme o horario do dia, ou sempre que 
um numero 0800 surgisse ou desaparecesse, seriam instaladas ou testadas no mesmo escritorio. Sem mexer em 
nenhuma outra mesa telefonica, sem que as telefonistas precisassem receber treinamento especial. 

5.2 Introdugdo 
Observa-se, em todo o mundo, uma clara tendencia de sofisticacao dos servicos de telecomunicacoes. Essa 

tendencia decorre, por um lado, das aspiracoes dos usuarios por servicos compativeis com o grau de evolucao da 
sociedade moderna, e por outro lado, da necessidade dos fornecedores de servicos de telecomunicacSes de 
incrementarem seus potenciais de concorrencia, competencia e qualidade para que possam se consolidar no mercado 
de telecomunicac5es. 

Com o desenvolvimento dos conceitos de RI, a exploracao de servicos de rede, viabilizados pelo advento da 
rede de sinalizacao por canal comum, ganhou um salto defmitivo: em vez da logica dos servicos ficar distribuida e 
replicada nos nos, ela poderia estar localizada em elementos centralizados. Como conseqiiencia pratica imediata, o 
processo de operacionalizacao da implantacao de modificac5es e colocacao de novos servicos na rede de 
telecomunicacoes ganhou drastica simplificacao, uma vez que sem os concertos de RI, a realizacao desse processo 
era economicamente oneroso em funcao do grande numero de nos da rede que deveriam ser modificados. Com a RI, 
esse processo se tomou uma simples recarga de poucos elementos que contem a logica dos servicos de rede. 
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A partir de 1989 o CPqD foi chamado a se envolver com o processo de implantacao da Plataforma Inicial 
de Rede Inteligente no Brasil. Desde entao, o envolvimento do CPqD tern ocorrido de varias formas: durante a 
concepcao dos pianos de introducao da rede inteligente, na elaboracao das especificacoes tecnicas do Edital de 
Concorrencia, no suporte tecnico a implantacao, na elaboracao de propostas de padronizacao de protocolos e 
funcionalidades e na criacao de novos servicos. 

5.3 Breve Conceituacao da Rede Inteligente 
De uma forma bastante simplificada, o concerto basico de Rede Inteligente pode ser caracterizado pelo 

deslocamento da "inteligencia", que antes estava nos nos de comutacao da Rede Publica, para um ou varios pontos 
centralizados, denominados de Pontos de Controle de Servicos (PCS), como mostra a Figura 5.1. 

Figura 5.1: Evolucdo da prestacao de servico. 

Nesses pontos ficam residentes as logicas dos servicos oferecidos pela Rede Inteligente e suas respectivas 
bases de dados. Toda chamada que requer processamento pela Rede Inteligente e encaminhada para os Pontos de 
Acesso de Servicos (PAS), os quais s3o centrais CPAs dotadas dessa funcionalidade. Ao identificar que uma 
chamada requer processamento de Rede Inteligente, o PAS suspende a chamada e faz uma consulta ao PCS que trata 
tal servico, para receber as instrucoes necessarias para dar prosseguimento a chamada. Numa chamada 0800, por 
exemplo, o PAS recebe como resultado da consulta o numero da terminacao na rede publica. Esse numero pode ser 
dependente do dia da semana, da hora do dia, do local da origem da chamada, etc. Quern define essas alternativas e o 
proprio cliente, conforme suas necessidades e atraves do Sistema de Gerencia de Servicos (SGS) elas s3o 
implementadas. 

Caso o prestador de servicos identifique a necessidade da introducao de um novo servico, a implantacao e 
realizada em um unico ou em poucos pontos, de forma que o atendimento ao cliente se da de maneira bem mais 
barata, rapida e eficiente. Estimativas indicam que o tempo de desenvolvimento completo de um novo servico seja 
da ordem de 4 a 6 meses. 

Por outro lado, num ambiente convencional, no qual os nos de comutacao detem a inteligencia associada 
aos servicos que s3o prestados, cada servico novo precisa ser introduzido em todos os nos localizados na area de 
prestacao do service Nesse ambiente o provedor do servico precisa solicitar que cada fabricante dos seus nos de 
comutacao desenvolva novas versoes de software especificas para cada equipamento. Nesse processo, um tempo 
medio de 2 anos normalmente e requerido para que os clientes possam ter o novo servico desejado (Figura 5.2). 
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Figura 5.2: Tempo de Implantacao de Novos Servicos. 

A introducao de novos servicos atraves do conceito de RI deve exercer uma serie de mudancas na forma 
como as empresas operadoras tratam o planejamento de servicos e principalmente tende a evoluir, para um novo 
paradigma, a relacao com o cliente. Este passara a ter um tratamento mais personalizado, de forma que as demandas 
por novos servicos ou facilidades de servico poderao ganhar, de maneira mais rapida e barata, viabilidade de 
implantacao na rede. Desta forma, essa empresa passara a melhorar sua credibilidade, agilidade e presteza, 
posicionando-se de forma mais solida no mercado frente as ameacas de competicSo. 

5.4 A Plataforma de Rede Inteligente Brasileira 
A infra-estrutura especificada para a fase inicial da Rede Inteligente Brasileira consiste de uma plataforma 

superposta a Rede de Telefonia Publica Comutada (RTPC), como mostra a Figura 3. E composta por: 6 Pontos de 
Acesso a Servicos (PAS), localizados nas cidades de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia, Curitiba e 
Salvador; 2 Pontos de Controle de Servicos (PCS), operando em particao de carga, localizados em Sao Paulo e Belo 
Horizonte; 1 Sistema de Gerencia de Servicos (SGS) localizado em Sao Paulo e 1 Laboratorio de Desenvolvimento e 
Validacao de Servicos (LRI), composto de 1 Ambiente de Criacao de Servicos (ACS) e uma Rede de Referenda 
(RR), localizados em Campinas, SP. 

Cada PAS e equipado com um Periferico Inteligente (PI), o qual prove suporte para reconhecimento de voz 
nas interacoes usuario-rede pos-discagem, uma vez que a rede brasileira possui, na sua maioria, terminals decadicos. 
Embora seja uma novidade, espera-se que esta alternativa forneca uma interacao confortaVel e eficaz. 

Os PAS localizados em Sao Paulo e Belo Horizonte sao equipados com Posicoes de Operacao, de forma a 
dar suporte pessoal para as chamadas cujos tratamentos pessoa-maquina nao foram efetivas. Estes PAS tambem 
suportam a funcionalidade de Ponto de Transferencia de Sinalizacao (PTS), os quais provem infra-estrutura para o 
estabelecimento de uma rede de sinalizacao numero 7, especifica da Rede Inteligente, enquanto a plataforma de RI 
permanecer superposta. 
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Sao Paulo Belo Horizonte 

Figura 5.3: Plataforma de Rede Inteligente Brasileira. 

Os dois PCS sao identicos e operam em particao de carga sob condicoes normais. No caso de ocorrencia de 
falha em um deles, o outro e capaz de atender todo o trafego originado, sem causar prejuizos aos usuarios. 

Por meio do unico SGS da plataforma as empresas operadoras poderao gerenciar os servicos de seus 
proprios clientes, atraves da administracao das suas respectivas porcoes nas base de dados de programacao dos 
servicos. Inicialmente, o SGS prove um total de 500 sessoes simultaneas, compartilhadas pelas Empresas do antigo 
STB. 

O Laboratorio de Desenvolvimento e Validacao de Servicos, preparado segundo criterios de aceitacao de 
laboratories exigidos pelas Praticas TELEBRAS correspondentes, e composto por um Ambiente de Criacao de 
Servicos e por uma Rede de Referenda. O primeiro e um ambiente computacional com uma serie de recursos para 
desenvolvimento de software de servicos. O segundo e uma replica da Rede Inteligente TELEBRAS, configurada 
para laboratorio. Constitui-se de 1 SGS, 1 PCS e dois PAS. Um dos PAS, alem do Periferico Inteligente, esta 
equipado com uma Posicao de Operadora. A RR fornece, portanto, recursos para a realizacao de testes de validacao 
dos novos servicos desenvolvidos bem como testes de conformidade de novos sistemas, equipamentos e protocolos 
que possam introduzidos na plataforma em campo. 

Esta plataforma foi adquirida para prestar inicialmente tres dos mais significativos servicos de Rede 
Inteligente experimentados nos principals mercados do mundo: 800 Avancado, Telecard e Rede Privativa Virtual. Os 
servicos 800 e Telecard vem sendo explorado pelas Empresas do antigo STB ha algum tempo, atraves do emprego 
de plataformas limitadas. Estas experiencias tern mostrado a viabilidade mercadologica desses servicos e indicam a 
possibilidade real das empresas operadoras estimularem um grande crescimento desse mercado com a entrada dos 
recursos avancados da plataforma de Rede Inteligente. 

5.5 O Processo de Criaqao de Novos Servigos 
Com o intuito de estruturar o processo de criacao de novos servicos, as Diretorias de Coordenacao de 

Operacoes e Servicos (DCOS) e de Pesquisa e Desenvolvimento (DPD), atraves do grupos e projetos engajados em 
Rede Inteligente, tern estudado a forma mais conveniente de atuar nesta area. 

O primeiro desdobramento desses estudos conduziu a necessidade do estabelecimento de um ciclo de vida 
de servicos, que ressalte os atores de cada etapa e suas inter-relac5es. Os primeiros resultados desse estudo sinalizam 
para a necessidade da adocao de metodologias adequadas para cada uma das etapas dos processos do ciclo de vida, 
como ferramentas fundamentals para a producao eficiente de resultados eficazes. Embora os estudos ainda estejam 
em andamento, preliminarmente pode-se identificar tres processos para o ciclo de vida de servicos: Criacao de 
Servicos; Implantacao e Comercializacao; e Operacao (Figura 5.4). 
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5.5.1 Planejamento de Servicos 
A etapa de planejamento e responsavel pela definicao do servico e pela elaboracao das diretrizes gerais para 

a sua criacao, implantacao e operacao. Esse processo e" iniciado por um complexo de atividades que envolve varios 
setores do sistema telefonico, aqui denotados simplesmente por deteccao dos sinais de oportunidade. Tais sinais s3o 
entao pro-analisados atraves de criterios objetivos e, quando identificado um grau adequado de potencialidade de 
sucesso, s3o convertidos em requisitos de service Os requisitos s3o refinados a luz da confluencia de interesses de 
clientes (incluindo usuarios finais) e provedores (Empresas do antigo STB), atraves de estudos e anaiises 
sistematizadas, ate formarem uma caracterizac3o implementavel do service 
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Figura 5.4: Ciclo de Vida de Servicos 

Todas as atividades do planejamento devem ser suportados por uma Metodologia de Planejamento de 
Servicos. Sabe-se que como parte do seu refinamento a etapa de Planejamento de Servicos deve ter as seguintes 
atividades (Figura 5.4): 

/ Deteccao de Sinais de Oportunidade; 

/ Analise de Viabilidade Estrategica; 

S Estudos de Viabilidade Mercadologica, Tecnica, Operacional (OAM&P), Economica e Legal; e 

/ Analise de Viabilidade de Negocio. 

Apesar de estarem voltados para servicos de telecomunicac5es, estas acQes podem ser associadas a 
qualidade do processo de marketing, recomendados para a gestao da qualidade de servicos em geral. 

5.5.1.1 Deteccao de Sinais de Oportunidade 
Esta atividade e" resultante de acSes realizadas por diversos setores do STB, tais como: planejamento de 

evolucao de redes e servicos, atendimento ao cliente, pesquisa mercadologica e desenvolvimento de mercados. A 
funcao da Metodologia de Planejamento de Servicos nesta etapa e fertilizar a producao de sinais de oportunidade, 
fornecendo o ferramental necessario a coordenacao dessas ac5es. 

O CPqD deve atuar nesta atividade objetivando prever demandas futuras por novos servicos ou facilidades 
de servicos, de forma a fomentar as acSes mercadologicas junto ao cliente e agilizar a disponibilizacao dos mesmos, 
sob a forma de antecipacao a demanda, criando condicSes para o rapido desenvolvimento do servico, quando ocorrer 
uma demanda real. 

5.5.1.2 Analise de Viabilidade Estrategica 
O cenario das telecomunicacSes tern mudado em todo o mundo e sinais fortes destas mudancas tern sido 

observado tambem no Brasil. Cada vez mais, observa-se a tendencia de entrada de novos atores na prestacao de 
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servicos, os quais podem ser identificados genericamente como parceiros, terceiros e competidores. Para prestacao 
de um dado servico, alem dos aspectos classicos a serem analisados, deve-se estudar a maneira como estes novos 
atores podem atuar, de forma que todos estes fatores considerados juntos possam levar a identificacao das varias 
alternativas de empreendimento que carreguem em si forte tendencia de sucesso do negocio. 

Nesta etapa, entao, e realizada a identificacSo das alternativas mais viaveis, as quais devem estar em 
consonancia com a missao da Telebras e Empresas Operadoras, com seus fatores estrategicos ante a competicao e 
com o macro-planejamento estrategico dos servicos similares existentes, quando houver. Para cada empreendimento, 
deve ser realizada uma analise de viabilidade completa, aqui denominada de Analise de Viabilidade de 
Empreendimento. 

5.5.1.3 Analise de Viabilidade de Empreendimento 
A correta consideracao dos todos os "ingredientes" que passam a fazer parte das atividades de prestacao de 

servicos toma-se fundamental para a correta analise do potencial de sucesso de um servico. Varios estudos precisam 
ser realizados para que se possa coletar todos os dados importantes para a caracterizac2o do empreendimento: 

•S Estudo de viabilidade mercadologica; 

S Estudo de viabilidade tecnica; 

S Estudo de viabilidade de OAM & P; 

S Estudo de viabilidade economica. 

5.5.1.4 Analise de Viabilidade do Negocio 
A analise de viabilidade do negocio e realizada a partir dos resultados de todas as analises de viabilidade 

dos empreendimentos realizadas para o servico. Essa analise consiste na comparacao entre os empreendimentos, dos 
seus pontos fortes e fracos e dos seus resultados economicos. Os empreendimentos mais viaveis sao entao 
identificados e, a luz das diretrizes estrategicas anteriormente definidas, um dos empreendimentos e eleito como o 
mais adequado. 

5.5.1.5 Caracterizacao do Servico 
Nesta etapa o servico obtem contornos mais objetivos, atraves de sua caracterizacSo em quatro areas bem 

definidas: funcional, recursos adicionais de rede, ambiente de OAM&P e pianos de introducao e comercializacao. 

No tocante a caracterizacao funcional, a adocao de linguagens de especificacao formal que descrevam o 
servico sem redundancias, sobre-especificacSes e dubiedades e" altamente recomendavel para garantir um alto grau 
de aderencia e conformidade nas etapas subseqiientes (Figura 5.4). 

As caracterizacoes do ambiente de OAM&P e recursos de rede adicionais reunem os dados levantados nos 
respectivos estudos de viabilidade, associados a opcSo de empreendimento que deve viabilizar o negocio, de forma 
que os requisitos adicionais de rede e os ambientes e solutes operacionais possam ser adquiridos atraves dos 
instrumentos legais adequados: desenvolvimento, licitac5o, aditivos contratuais etc. 

Os piano de introducao define a estrategia de implantacao, como por exemplo se havera necessidade da 
realizacao de uma experiencia piloto e, se houver, define a area de abrangencia, o tempo necessario, bem como suas 
fases subseqiiente ate a introduc3o definitiva. 

O piano de comercializacao, casado com o piano de introducao, define o perfil comercial do servico, 
implementar as estrategias de divulgacao e de atendimento ao cliente. 

5.5.2 Desenvolvimento de Servicos 
O Desenvolvimento de Novos Servicos sera realizado com o suporte de um ambiente que adota solucOes 

proprietarias e que e perfeitamente integrado com os demais componentes da plataforma de Rede Inteligente, 
denominado de Ambiente de criacao de Servicos. Contem praticamente dois ambientes distintos: ambiente de 
desenvolvimento "high lever e ambiente de desenvolvimento "low lever. 
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O ambiente de desenvolvimento "high lever emprega linguagem grafica de quinta geracao e se baseia nos 
conceitos de blocos basicos de construcao (service independent building blocks - SIBS). Cada SIB desempenha uma 
funcao bem definida e uma serie deles, combinados adequadamente, reflete na logica de um dado servico. Os SIBs 
existentes no ACS comp5em uma biblioteca, a qual pode ser facilmente acessada para o desenvolvimento de um 
novo servico. 

Quando um servico novo requer uma funcao inexistente na biblioteca de SIBS, um novo SIB pode ser 
desenvolvido em linguagem C, atraves de recursos programacao existentes no ambiente de desenvolvimento "low 
lever. 

Para esta etapa, esta em andamento estudos visando a definicao de uma metodologia de desenvolvimento de 
servicos, apropriada a este ambiente, e coerente a metodologia de planejamento de servicos. Embora adote um 
ambiente de solucQes proprietarias, as atividades previstas para esta etapas se fundamentam nas atividades classicas 
de engenharia de software: 

S Detalhamento das EspecificacSes provenientes da etapa de Planejamento de Servicos; 

S Analise e Identificacao dos Modulos Reutilizaveis existentes (SIBs); 

S Desenvolvimento e Testes de Novos Modulos Reutilizaveis; 

S Implementacao e Testes de Novos Servicos. 

5.5.3 Testes de Validacao de Servicos 
Os testes de Rede Inteligente ser3o realizados com o suporte da Rede de Referenda e equipamentos 

auxiliares de testes, tais como analisadores de protocolos, geradores de trafego e outros. Neste ambiente, alem dos 
testes de validacao de novos servicos e facilidades, poder3o ser realizados outros tipos de testes em Rede Inteligente: 
testes de conformidade de equipamentos e protocolos e testes de certificacao. Os testes ser3o conduzidos atraves de 
uma metodologia de testes que define procedimentos e rotinas que garantem robustez e confiabilidade das medidas e 
avaliacoes realizadas. Os testes de validacao alem de garantirem a coerencia dos servicos desenvolvidos com as 
demandas identificadas no inicio do ciclo, garantem um nivel elevado de confiabilidade na insercao dos novos 
servicos na rede, de forma que os servicos existentes n3o sofram qualquer impacto pela introducao dos novos. De 
forma generica, a seguinte seqiiencia representa como a etapa de Testes em Rede Inteligente sera realizada: 

S Analise detalhada da documentacao tecnica do objeto do teste; 

S Definicao do cenario adequado de testes; 

S Especificacao dos casos de testes; 

•S Identificacao dos recursos necessarios par a execucao dos testes; 

/ Preparac3o do cenario de testes; 

S Execucao dos testes; 

/ Analise e producao de resultados (relatorios, laudos tecnicos, etc.). 

Alem dos testes de validacao de servicos restritos aos limites do laboratorio, a Rede de Referenda esta 
sendo preparada para a realizacao de experiencias pilotos, que extrapolam os limites do laboratorio (Figura 5.6). 
Estudos preliminares sobre o processo de planejamento de servicos, indicam que, para alguns servicos as atividades 
de analise de viabilidade podem solicitar que testes complementares sejam realizados para o refino do levantamento 
da viabilidade mercadologica. Basicamente isto deve acontecer para os servicos em que os dados mercadologicos 
nao estao completos ou s3o pouco consistentes e, por isso, refletem no aparecimento de algum grau de inseguranca 
em aspectos importantes da viabilidade mercadologica. A complementacao do levantamento mercadologico pode ser 
realizada atraves de varios procedimentos empregando a Rede de Referenda, sem que isto represente algum risco a 
plataforma de RI em operacao. Para isto, s3o identificados dois procedimentos: 

S Experiencia Piloto Localizada; 

S Experiencia Piloto Estendida; 
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Figura 5. 6 - Esquema de Inter conexao do Laboratorio de RI 

5.5.4 Experiencia Piloto Localizada 
Com esse procedimento, pode-se utilizar uma ou mais areas da regiSo sob controle da Transito Regional de 

Campinas (CAS-TRB) e, atraves de uma destas areas, um publico alvo pode utilizar o servico disponibilizado 
experimentalmente pelos recursos da Rede de Referenda. Nesse caso, os recursos da Plataforma de RI TELEBRAS 
nao sofrerao qualquer interferencia. Toda programacao de encaminhamento da rede se restringe a transito regional 
de Campinas-SP. 

5.5.5 Experiencia Piloto Estendida 
Com este procedimento, pode-se estender a introducao experimental de um dado servico para areas bem 

definidas do Brasil. O servico continuaria a ser oferecido pelos recursos da Rede de Referenda, entretanto a 
acessibilidade seria provida pelos PAS da Plataforma de RI em operacao. Como os recursos de acessibilidade 
existentes nos PAS atuais sao condizentes com as necessidades dos tres servicos adquiridos (800, Telecard e RVA), 
inicialmente esta opcao poderia ser explorada para casos bem definidos, com baixo volume de trafego. Futuramente, 
consciente da necessidade deste ambiente de teste, a Telebras pode prever recursos adicionais de acessibilidade para 
permitir que experiencias pilotos mais abrangentes possam ser reahzadas. 

5.6 Aspectos relevantes da Rede Inteligente 

5.6.1 Poder de padronizar 
A Telebras sempre objetivou a utilizacao de um protocolo aberto (o INAP/BR, de Intelligent Network 

Application Protocol) padronizado, mas nunca teve fonja para obrigar os fabricantes a desenvolverem um, por dois 
motivos: a lei de licitac8es impedia a Telebras de comprar de quern quisesse, o que lhe tirava poder de barganha; e 
nao havia consenso nem na ITU sobre protocolos de RI. S6 em 1994 o instituto europeu de padronizacao de 
telecomunicac5es (ETSI) definiu um padrao mais fechado, no qual o INAP/BR se assenta. Mas, depois das 
privatizacoes tudo muda: podendo comprar de qualquer um, as novas teles v3o obrigar os fabricantes a 
desenvolverem protocolos abertos, que permitam um ambiente de RI mais flexivel. 

Mas os primeiros servicos avancados, parecidos com os de rede inteligente, n3o v3o surgir nas redes fixas, e 
sim nas celulares. Toda rede celular arquiva os dados de assinante - caracteristicas, limitacoes, servicos pelos quais 
pagou, facilidades, localizacao - num banco de dados chamado registrador interno de localizacao (HLR, de Home 
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Location Register), que e consultado pelas centrais de comutacao e controle (CCCs, centrais telefonicas especiais 
para o servico celular). Dentro de uma rede celular, o HLR pode funcionar como um PCS. 

5.6.2 Ha outros servicos que podem ser vendidos com uma rede inteligente, entre eles: 
Rede Privada Virtual - Nesse caso, a rede telefonica publica, se comporta como se fosse um PABX. Por 

exemplo: no telefone de casa, o gerente de uma empresa disca apenas tres numeros. A central telefonica nao sabe o 
que fazer tres numeros e encaminha a chamada para um PAS, que passa as informacSes ao PCS. Consultando os 
roteiros de servicos e o banco de dados, o PCS descobre que: o telefone chamador esta cadastrado como o telefone 
de um gerente da empresa X; se discou so tres numeros, ent§o quer falar com um ramal da empresa X; o numero 
desse ramal e XYZ-MCDU. Informado do numero correto, o PAS faz a chamada. Todas as funcoes de um PABX 
podem ser imitadas numa RI, como transferencia de chamada, retencSo de chamadas, conferencia etc. 

Numero unico - Suponha que um assinante pague para ter um numero unico, que e "desconhecido" como o 
0800. Quando esse numero chegar a RI, o PCS vai olhar um roteiro onde estao todos os numeros em que aquele 
assinante costuma ficar (casa, escritorio, casa dos filhos, celular, casa de amigos, clubes), e a probabilidade de estar 
em cada numero conforme o dia da semana e o horario. Por exemplo, nas noites de quinta-feira, o assinante costuma 
jogar futebol com os amigos. O PAS liga para o clube e recita a mensagem "Chamada para o Sr. Fulano", ate que o 
assinante atenda. 

DDG pessoal - E um 0800 oferecido a pessoas, em vez de empresas. Nos Estados Unidos, e usado por 
vendedores, que fornecem seu numero 0800 para os clientes potenciais clientes. Tambem ja e usado por pais cujos 
filhos estudam em varias partes do pais. Para evitar problemas, o PCS pode ter uma lista de telefones que podem 
acessar o 0800 pessoal - o PAS nao completa a chamada de quern nao estiver na lista ou, ent§o, informa ao 
chamador que vai pagar pela ligacao. E possivel misturar os servicos de numero unico com DDG pessoal; algumas 
pessoas privilegiadas nao pagariam quando ligassem para o numero unico de algum assinante. 

Nao e" necessario transformar toda a rede telefonica em rede inteligente; basta montar um RI menor, que 
funcione superposta a rede ordinaria, para que todos os servicos inteligentes fiquem disponiveis na rede inteligente. 
Toda a administracao dos servicos prestados pela RI e feita no sistema de gerencia dos servicos (SGS). A 
configuracao dos servicos, seu gerenciamento (com alarmes, estatisticas, relatorios), a administracao do banco de 
dados, o controle das alteracOes que tanto a operadora quanto os clientes precisam fazer, a operacao da rede - isso 
tudo e feito no SGS. 

Outra estrutura necessaria a uma RI e o ambiente de criacSo de servicos (ACS). Esse ambiente e como um 
laboratorio de testes, onde os novos servicos, imaginados pelos clientes, sao desenvolvidos e testados, antes de serem 
postos para funcionar nos PASs e PCSs. Para facilitar o trabalho de criar novos servicos, ou de adaptar a servicos ja 
existentes, a UIT padronizou blocos funcionais, chamados de blocos independentes de servicos (em ingles, SIBBs, 
Service Independent Building Blocks); basta arrastar e soltar, na tela do computador, preencher os dados em cada 
bloco, e coloca-los na seqiiencia correta para criar um novo service E o mesmo principio das linguagens orientadas 
a objeto. 

Navegue e fale (Browse and Talk) - O assinante desse servico liga para o provedor de acesso Internet 
discando, por exemplo, um numero 0600. A ligac3o vai para o PAS, que liga o assinante ao provedor. Se alguem 
chamar o assinante enquanto estiver navegando, o PAS vai avisar o provedor de que ha uma ligac3o em espera; 
pode, ate, dizer quern esta esperando. O provedor manda para o computador do assinante um quadro informative no 
qual se pode escolher entre interromper a ligacao e atender a chamada, envia-la para uma caixa postal, n§o atende-la 
e desvia-la para um outro numero. 

5.7 Conclusdo 
Nao existe ainda na Telemar uma politica especifica tratando dos servicos da rede inteligente. Contudo, com 

a politica de cooperacao vigente atualmente entre as diversas companhias telefonicas que representam o que um dia 
foi o antigo Sistema Telebras, a estrutura idealizada para esta rede com seus pontos espalhados por todas as empresas 
dos sistema esta bastante comprometido. Visto que hoje em dia o que menos existe e cooperac§o entre essas 
empresas operadoras do sistema telefonico. 

Porem, com a constante elevacSo no nivel de exigencia de seus usuarios e improvavel que com o passar dos 
tempos, e consequente estruturacao/consolidacao dessas empresas operadoras recem-formadas, estas venham a 
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prescindir de um servico que provavelmente tornar-se-a um dos mais concorridos e conseqiientemente um dos mais 
rentaveis. 
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Capitulo 6 - Comentdrios Finals 

O setor de Supervisao e Gerencia de Redes (2430/SGR) tern como clientes quase todos os setores da 
empresa. Quer seja passando informacoes sobre os indicadores juntamente a diretoria da empresa quer seja tomando 
providencias junto a area tecnica buscando a soluc3o de determinados problemas, esse orgjfo possui a 
responsabilidade de estar constantemente analisando todo o sistema de telecomunicacoes do estado de Sergipe. Para 
exercer tal tarefa conta com um pequeno acervo de recursos humanos e equipamentos. 

Para atender aos novos niveis de exigencias, a empresa vem trabalhando em duas frentes. Por um lado vem 
adquirindo modernas plataformas de gerencia, como por exemplo o sistema NCOM da NEC para auxiliar no 
processo de modernizac3o e agilizacao que estao sendo deflagrados na empresa apos o processo de privatizacao. 

Num segundo momento, a empresa vem utilizando-se de seus funcionarios para desenvolver ferramentas 
(softwares o u mesmo pequenos circuitos) pr6prias para que isoladamente ou em consorcio com outras ferramentas ja 
existentes na empresa desde a epoca da Telergipe (nome da Telemar-SE na epoca de operadora do sistema Telebras), 
possam ser atingidas determinadas metas atribuidas ao setor de gerencia. Neste contexto o autor tern trabalhado no 
desenvolvimento de softwares' para a geracao diaria de relatorios em base de tempo praticamente real. Numa fase 
posterior na disponibilizacSo dessas informacSes em um site para que todos os nossos clientes internos possam ter 
acesso as informacSes constantemente atualizadas sobre o desempenho de empresa sem terem que solicitar 
informacoes, podendo acessa-las diretamente de suas maquinas. 

Perfil do Estagiario exigido atualmente 

A Telemar, como de resto a maioria das empresas atualmente, procura por profissionais cada vez mais 
polivalentes/versateis, isto e, pessoas capazes de desempenhar tarefas as mais distintas quer seja no seu nivel 
intelectual quer seja no nivel de responsabilidade de cada uma delas. 

Profissionais mesmo que extremamente especializados e competentes em determinadas areas do 
conhecimento, em especial do curso de Eng. Eletrica da UFPB, porem com o horizonte de perspectivas de trabalho 
resumido, estao com seus dias contados. 

Nao sao necessarios mais comentarios sobre conhecimento de linguas estrangeiras, visto que esta exigencia 
tornou-se um requisito basico para a participacao em processos seletivos. 

Infelizmente, com relacao a Telemar, o cenario nao e animador no que se refere a perspectiva de abertura de 
novas vagas para estagiarios. Pois, com a postura adotada na empresa atualmente, estes nao sao vistos com bons 
olhos, sao apenas fontes de despesa sem o retorno supostamente pretendido ou esperado. 

1 Com um software J* desenvolvido (em Visual Basic) e em funcionamento na empresa. 
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Apendice A - Indicadores de completamento de chamada 
A seguir estao descritos os indicadores de completamento de chamada avaliados pelo SAB nas centrais 

supervisionadas: 

O K : Este indicador representa o valor percentual em relacao ao numero total de chamadas registradas1, para 
cada um dos destinos sob analise, das chamadas completadas com sinal de fim de selecao2 1 (um). 

N r : Este indicador representa o valor percentual em relacao ao numero total de chamadas registradas, para 
cada um dos destinos sob analise, das chamadas nao completadas com fim de selecSo igual a l(um), caracterizando 
chamadas para terminals na condicao de livre, mas que nao foram atendidas (Nao Responde). 

L O : Este indicador representa o valor percentual em relacao ao numero total de chamadas, para cada um 
dos destinos sob analise, das chamadas nao completadas com sinal de fim de selecao igual a 2 (dois), caracterizando 
chamadas para terminals na condicao de ocupado (Linha Ocupada). 

PAB(%) : Este indicador representa o valor percentual em relacao ao numero de chamadas que atingiram o 
assinante destino, para cada um dos destinos sob analise, das chamadas nao completadas devido a condicao de linha 
desse assinante. 

E expressa pela relacao: 

PAB(%)= N R + L 0 100% 
NR + LO + OK 

, em que: 

NR e o numero de chamadas registradas como NR; 

L O e o numero de chamadas registradas como LO; 

OK e o numero de chamadas registradas como OK. 
C 0 1 : Este indicador representa o valor percentual em relacao ao numero total de chamadas registradas, para 

cada um dos destinos sob analise, das chamadas nao completadas com fim de selecao 4 (quatro), caracterizando 
congestionamento ou falha a partir da primeria Central Transito de origem. 

C02- Este indicador representa o valor percentual em relacao ao numero total de chamadas registradas, para 
cada um dos destinos sob analise, das chamadas nao completadas com fim de selecao 4 (quatro), caracterizando 
congestionamento ou falhas a partir da primeira rota de destino ou determinados tipos de falha na Central Transito 
Local e/ou Central Local de destino. 

C03 : Este indicador representa o valor percentual em relacao ao numero total de chamadas registradas, para 
cada um dos destinos sob analise, das chamadas nao completadas com fim de selecao 4 (quatro), caracterizando falha 
durante a troca de sinalizacao MFC. Apos uma temporizacao media de 15 segundos + 20%, este sinal de fim de 
selecao 4 (quatro) e enviado ao registrador de origem. 

qq: Este indicador representa o valor percentual em relac§o ao numero total de chamadas registradas, para 
cada um dos destinos sob analise, das chamadas nao completadas com fim de selecao 4 (quatro), caracterizando 
congestionamento ou falha em qualquer da centrais envolvidas. Representando, portanto, a soma dos valores COl , 
C02 e C03. 

OU : Este indicador representa o valor percentual em relacao ao numero total de chamadas registradas, para 
cada um dos destinos sob analise, das chamadas nao completadas com sinal de fim de selecao 3 (tres), 5 (cinco), 7 
(sete) ou 8 (oito). 

1 Ou simplesmente, numero de tentativas de chamada. 
2 O sinal de fim de selecao e utilizado pelas centrais para a troca de informacoes a respeito do status d° encerramento 
das chamadas. 
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NCOM200S 
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ANEXO 2 - Configuragao da ligacao entre as centrais e o microcomputador SAB 
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Anexo 3 - Relatorios gerados pelo SAB 



Supervisao e Gerencia de Redes - 2430/SG1 Periodo de Observacao :ntre 09:00 h e 11:00 h 
^ v TEt-EMAft SAB - Sistema de Analise de Bilhetes Data de Observacao : 31/08/99 

Relatorio DDDX de Destino - Centrais GGU e SQS Data de Emissao : 01/09/99 
Destino OU OU(%) CO CO(%) C O l CO!(%) C02 C02(%) C03 C03(%) OK(%) NR(%) L O ( % ) PAB(%) Total Total(%) 
SERVICOS ESP. EBT 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
INTERNACIONAL 1 25.0 1 25.0 0 0 1 25 0 0 50.0 0 0 0.0 4 100.0 
21-1NTERESTADUAL 95 7.7 168 13.7 7 1 161 13 0 0 54.6 8 16 30.5 1.227 100.0 
EMBRATEL-SP 12 3.8 35 11.0 3 1 32 10 0 0 58.2 10 17 31.7 318 25.9 
EMBRATEL-RJ 8 7.9 28 27.7 0 0 28 28 0 0 44.6 4 16 30.8 101 8.2 
EMBRATEL-ES 0 0.0 3 27.3 0 0 3 27 0 0 45.5 9 18 37.5 11 0.9 
EMBRATEL-MG 4 9.1 14 31.8 0 0 14 32 0 0 43.2 5 11 26.9 44 3.6 
EMBRATEL-PR 2 7.1 11 39.3 0 0 11 39 0 0 25.0 7 21 53.3 28 2.3 
EMBRATEL-SC 1 11.1 2 22.2 0 0 2 22 0 0 11.1 33 22 83.3 9 0.7 
EMBRATEL-RS 2 10.0 1 5.0 0 0 1 5 0 0 60.0 15 10 29.4 20 1.6 
EMBRATEL-DF 2 5.3 2 5.3 0 0 2 5 0 0 47.4 0 42 47.1 38 3.1 
EMBRATEL-GO 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 50.0 50 0 50.0 4 0.3 
EMBRATEL-TO 0 0.0 1 50.0 0 0 1 50 0 0 50.0 0 0 0.0 2 0.2 
EMBRATEL-MT 1 33.3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 66.7 0 0 0.0 3 0.2 
EMBRATEL-MS 0 0.0 2 50.0 0 0 2 50 0 0 50.0 0 0 0.0 4 0.3 
EMBRATEL-AC 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EMBRATEL-RO 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EMBRATEL-BA 25 8.1 26 8.4 1 0 25 8 0 0 62.0 8 14 25.7 308 25.1 
EMBRATEL-RENPAC 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EMBRATEL-PE 6 3.9 15 9.9 2 1 13 9 0 0 59.9 6 20 30.5 152 12.4 
EMBRATEL-AL 15 12.7 15 12.7 0 0 15 13 0 0 50.0 9 15 33.0 118 9.6 
EMBRATEL-PB 1 11.1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 88.9 0 0 0.0 9 0.7 
EMBRATEL-RN 1 11.1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 88.9 0 0 0.0 9 0.7 
EMBRATEL-CE 3 18.8 3 18.8 1 6 2 13 0 0 18.8 19 25 70.0 16 1.3 
EMBRATEL-PI 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 2 0.2 
EMBRATEL-PA 0 0.0 5 55.6 0 0 5 56 0 0 44.4 0 0 0.0 9 0.7 
EMBRATEL-AM 0 0.0 2 50.0 0 0 2 50 0 0 50.0 0 0 0.0 4 0.3 
EMBRATEL-RR 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EMBRATEL-AP 0 0.0 1 100.0 0 0 1 100 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0.1 
EMBRATEL-MA 1 20.0 1 20.0 0 0 1 20 0 0 60.0 0 0 0.0 5 0.4 

BONARI 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
300-NACIONAL 0 0.0 1 50.0 0 0 1 50 0 0 50.0 0 0 0.0 2 100.0 
31-INTERESTADUAL 28 8.1 41 11.8 1 0 40 12 0 0 56.6 6 18 29.2 346 100.0 
TELEMAR-SP 0 0.0 3 8.3 0 0 3 8 0 0 63.9 6 22 30.3 36 10.4 
TELEMAR-RJ 1 6.3 1 6.3 0 0 1 6 0 0 81.3 0 6 7.1 16 4.6 
TELEMAR-ES 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 1 0.3 
TELEMAR-MG 4 20.0 3 15.0 0 0 3 15 0 0 25.0 5 35 61.5 20 5.8 
TELEMAR-PR 1 20.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 60.0 20 0 25.0 5 1.4 
TELEMAR-SC 1 100.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0.3 
TELEMAR-RS 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 85.7 0 14 14.3 7 2.0 
TELEMAR-DF 0 0.0 2 12.5 0 0 2 13 0 0 25.0 31 31 71.4 16 4.6 
TELEMAR-GO 1 20.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 80 100.0 5 1.4 
TELEMAR-TO 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TELEMAR-MT 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
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—^ Supervisao e Gerencia de Redes - 2430/SG1 Periodo de Observacao :ntre 09:00 h e 11:00 h 
TELEMAR SAB - Sistema de Analise de Bilhetes Data de Observacao : 31/08/99 

Relatorio DDDX de Destino - Centrais GGU e SQS Data de Emissao : 01/09/99 

Destino OU OU(%) CO CO(%) COl CO!(%) C02 C02(%) C03 C03(%) O K ( % ) NR(%) LO(%) PAB(%) Total Total(%) 
TELEMAR-MS 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 1 0.3 
TELEMAR-AC 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TELEMAR-RO 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TELEMAR-BA 6 3.6 29 17.5 1 1 28 17 0 0 62.0 5 12 21.4 166 48.0 
TELEMAR-RENPAC 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TELEMAR-PE 0 0.0 1 4.2 0 0 1 4 0 0 62.5 13 21 34.8 24 6.9 
TELEMAR-AL 6 16.7 2 5.6 0 0 2 6 0 0 55.6 0 22 28.6 36 10.4 
TELEMAR-PB 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 1 0.3 
TELEMAR-RN 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TELEMAR-CE 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 50.0 0 50 50.0 2 0.6 
TELEMAR-PI 1 100.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0.3 
TELEMAR-PA 1 100.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0.3 
TELEMAR-AM 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TELEMAR-RR 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TELEMAR-AP 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TELEMAR-MA 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 100 100.0 1 0.3 

DDG NACIONAL 1 0.1 163 21.5 4 1 159 21 0 0 64.6 6 8 17.5 757 100.0 
DDG-800120639 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
DDG-800121112 0 0.0 2 2.2 0 0 2 2 0 0 87.8 10 0 10.2 90 11.9 
DDG-800125500 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 1 0.1 
DDG-800151151 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
DDG TELEMAR 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
DDG-800414010 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
DDG-800550505 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 4 0.5 
DDG-800555036 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
DDG-800712345 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
DDG-800780014 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 93.8 6 0 6.3 16 2.1 
DDG 800780191 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 5 0.7 
DDG-800781133 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 9 1.2 
DDG-800782292 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 24 3.2 
DDG-800784411 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 16 2.1 
DDG-800784422 0 0.0 1 11.1 0 0 1 11 0 0 88.9 0 0 0.0 9 1.2 
DDG-800788472 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 1 0.1 
DDG-800993290 0 0.0 1 50.0 0 0 1 50 0 0 50.0 0 0 0.0 2 0.3 
DDG-800998277 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 3 0.4 

TELECARD 1 7.7 6 46.2 0 0 6 46 0 0 46.2 0 0 0.0 13 100.0 
SERGIPE 707 8.4 854 10.1 164 2 632 8 58 1 57.5 12 12 29.5 8.464 100.0 
EMBRATEL-SE 24 1.6 54 3.6 10 1 30 2 14 1 63.9 13 18 32.6 1.495 17.7 
BONARI-SE 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TELEMAR-SE 22 2.5 51 5.8 8 1 33 4 10 1 61.5 11 19 32.9 872 10.3 
7D PI SERGIPE 601 11.3 545 10.2 62 1 454 9 29 1 56.0 12 11 28.6 5.328 62.9 
DLC 60 7.8 204 26.6 84 11 115 15 5 1 51.2 9 6 21.9 766 9.1 
CALL CENTER - BAHIA 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 33.3 67 0 66.7 3 0.0 
EMBRATEL-AREA 2 23 1.6 48 3.3 10 1 24 2 14 1 64.6 13 18 32.1 1.464 17.3 
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Supervisao e Gerencia de Redes - 2430/SG1 Periodo de Observacao :ntre 09:00 h e 11:00 h 
f - E X EM A Ft SAB - Sistema de Analise de Bilhetes Data de Observacao : 31/08/99 

Relatorio DDDX de Destino - Centrais GGU e SQS Data de Emissao : 01/09/99 

Destino OU OU(%) CO CO(%) C O l CO!(%) C 0 2 C 0 2 ( % ) C 0 3 C 0 3 ( % ) O K ( % ) NR(%) LO(%) P A B ( % ) Total Total(%) 
EBT-DDR-PETROBRAS 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-CTO-213 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-CTO-214 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-DDR-EBT 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-ASS. JARDINS 0 0.0 3 20.0 2 13 1 7 0 0 46.7 33 0 41.7 15 0.2 
EBT-CTO-221 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-PREFIXO TELEMAR 7 20.6 0 0.0 0 0 0 0 0 0 32.4 44 3 59.3 34 0.4 
EBT-ATNA-260 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-SCV-261 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-BQS-262 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-CPL-263 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-IJD-264 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-SMB-265 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 100 100.0 1 0.0 
EBT-SMB-266 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-RCH-269 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-JUB-272 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-REE-274 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-MRM-275 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-PAB-276 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-CAI-277 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-NRO-279 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-DDR-FAFEN 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-LNJ-281 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-AEB-288 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-SYR-297 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-BRAHMA-530 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

EMBRATEL - AREA 3 1 16.7 1 16.7 0 0 1 17 0 0 33.3 0 33 50.0 6 0.1 
EBT-IBI-314 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-PPI-322 1 33.3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 33.3 0 33 50.0 3 0.0 
EBT-AQB-341 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 1 0.0 
EBT-MUB-342 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-PKT-343 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-NOS-344 0 0.0 1 100.0 0 0 1 100 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0.0 
EBT-CFY-346 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-CEJ-347 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-PFH-349 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 100 100.0 1 0.0 
EBT-GRX-354 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

EMBRATEL - AREA 4 0 0.0 2 16.7 0 0 2 17 0 0 16.7 8 58 80.0 12 0.1 
EBT-NHG-411 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 50.0 25 25 50.0 4 0.0 
EBT-INT-431 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 100 100.0 2 0.0 
EBT-MHR-442 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-MHR-443 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-CYR-445 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-FIP-447 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
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Supervisao e Gerencia de Redes - 2430/SG1 Periodo de Observacao :ntre 09:00 h e l l :00 h 
^™ TEJL EM A Ft SAB - Sistema de Analise de Bilhetes Data de Observacao : 31/08/99 

Relatorio DDDX de Destino - Centrais GGU e SQS Data de Emissao : 01/09/99 

Destino OU OU(%) CO CO(%) C O l CO!(%) C02 C02(%) C03 C03(%) O K ( % ) NR(%) LO(%) P A B ( % ) Total Total(%) 
EBT-RRO-449 0 0.0 1 20.0 0 0 1 20 0 0 0.0 0 80 100.0 5 0.1 
EBT-MOB-453 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-MMB-457 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-PXM-459 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-NSA-483 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

EMBRATEL - AREA 5 0 0.0 2 33.3 0 0 2 33 0 0 50.0 0 17 25.0 6 0.1 
EBT-ETC-522 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 2 0.0 
EBT-TBB-541 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 50.0 0 50 50.0 2 0.0 
EBT-CSP-542 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-IND-543 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-INN-544 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-UUB-546 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-AUX-547 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-SHY-548 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-POV-549 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

EMBRATEL-AREA 6 0 0.0 1 14.3 0 0 1 14 0 0 28.6 14 43 66.7 7 0.1 
EBT-SDS-611 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 100 0 100.0 1 0.0 
EBT-LAT-631 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 1 0.0 
EBT-CLTZ-642 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-RHT-643 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-BQM-645 0 0.0 1 20.0 0 0 1 20 0 0 20.0 0 60 75.0 5 0.1 
EBT-PEH-648 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-SAX-651 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

EBT-RURALCEL 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-MAXITEL 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-BANDA A(D) 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
EBT-BANDA A (A) 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
T E L E M A R - A R E A 2 22 2.7 43 5.3 7 1 26 3 10 1 62.3 12 18 32.3 812 9.6 
TMAR-DDR-PETROBRAS 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-DDR-EBT 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-ASS. JARDINS 0 0.0 3 21.4 2 14 1 7 0 0 57.1 14 7 27.3 14 0.2 
TMAR-PREFIXO TELEMAR 8 25.8 1 3.2 0 0 1 3 0 0 35.5 32 3 50.0 31 0.4 
TMAR-ATNA-260 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-SCV-SCV 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-BQS-262 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-CPL-263 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-IJD-264 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-NSD-265 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-SMB-266 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-RCH-269 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-JUB-272 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-REE-274 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-MRM-275 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-PAB-276 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
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.^g. Supervisao e Gerencia de Redes - 2430/SG1 Periodo de Observacao :ntre 09:00 h e l l :00 h 
YEt-EMAF* SAB - Sistema de Analise de Bilhetes Data de Observacao : 31/08/99 

Relatorio DDDX de Destino - Centrais GGU e SQS Data de Emissao : 01/09/99 
Dest ino OU OU(%) CO CO(%) C O l CO!(%) C02 C02(%) C03 C03(%) O K ( % ) NR(%) LO(%) PAB(%) Total Total(%) 

TMAR-CAI-277 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-NRO-279 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-DDR-FAFEN 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-LNJ-281 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 40.0 20 40 60.0 5 0.1 
TMAR-AEB-288 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-SYR-297 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-BRAHMA-530 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

TELEMAR - AREA 3 0 0.0 5 33.3 1 7 4 27 0 0 13.3 0 53 80.0 15 0.2 
TMAR-IBI-314 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-PPI-322 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-AQB-341 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 1 0.0 
TMAR-MUB-342 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-PKT-343 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-NOS-344 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 100 100.0 2 0.0 
TMAR-CFY-346 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-CEJ-347 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 1 0.0 
TMAR-PFH-349 0 0.0 1 14.3 0 0 1 14 0 0 0.0 0 86 100.0 7 0.1 
TMAR-GRX-354 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

T E L E M A R - A R E A 4 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 66.7 5 29 33.3 21 0.2 
TMAR-NHG-411 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 4 0.0 
TMAR-INT-431 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 80.0 20 0 20.0 5 0.1 
TMAR-MHR-442 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 1 0.0 
TMAR-CDB-443 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 2 0.0 
TMAR-CYR-445 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 2 0.0 
TMAR-FIP-447 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-RRO-449 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 14.3 0 86 85.7 7 0.1 
TMAR-MOB-453 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-MMB-457 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-PXM-459 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-NSA-483 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

TELEMAR - AREA 5 0 0.0 2 10.5 0 0 2 11 0 0 52.6 11 26 41.2 19 0.2 
TMAR-ETC-522 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 4 0.0 
TMAR-TTB-541 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 25.0 50 25 75.0 4 0.0 
TMAR-CSP-542 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-IND-543 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 1 0.0 
TMAR-INN-544 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 75.0 0 25 25.0 4 0.0 
TMAR-UUB-546 0 0.0 1 20.0 0 0 1 20 0 0 20.0 0 60 75.0 5 0.1 
TMAR-AUX-547 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-SHY-548 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
TMAR-POV-549 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

TELEMAR - AREA 6 0 0.0 1 20.0 0 0 1 20 0 0 80.0 0 0 0.0 5 0.1 
TMAR-SDS-611 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 1 0.0 
TMAR-LAT-631 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 1 0.0 
TMAR-CLTZ-642 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
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Supervisao e Gerencia de Redes - 2430/SGI 
TELEMAR SAB - Sistema de Analise de Bilhetes 

Relatorio DDDX de Destino - Centrais GGU e SQS 

Destino 

Periodo de Observacao :ntre 09:00 h e 11:00 h 
Data de Observacao : 31/08/99 

Data de Emissao : 01/09/99 

)U OU(%) CO CO(%) C O l CO!(%) C02 C02(%) C03 C03(%) O K ( % ) NR(%) L O ( % ) PAB(%) Total TotaI(%) 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 2 0.0 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

4 0.4 53 4.8 10 1 28 3 15 1 63.8 12 19 32.8 1.109 13.1 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 73.7 13 13 26.3 38 0.4 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 1 0.0 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 42.9 0 57 57.1 7 0.1 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 75.0 0 25 25.0 4 0.0 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

0 0.0 4 2.2 2 1 2 1 0 0 57.7 8 32 41.0 182 2.2 

0 0.0 1 3.6 1 4 0 0 0 0 85.7 0 11 11.1 28 0.3 

0 0.0 1 33.3 0 0 1 33 0 0 66.7 0 0 0.0 3 0.0 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 62.5 13 25 37.5 8 0.1 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 84.6 0 15 15.4 13 0.2 

0 0.0 4 15.4 0 0 4 15 0 0 57.7 23 4 31.8 26 0.3 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 87.5 13 0 12.5 8 0.1 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 75.0 25 0 25.0 4 0.0 

1 0.5 30 14.0 2 1 17 8 11 5 57.7 16 12 32.6 215 2.5 

0 0.0 1 12.5 0 0 0 0 1 13 75.0 13 0 14.3 8 0.1 

0 0.0 1 12.5 0 0 1 13 0 0 62.5 0 25 28.6 8 0.1 

0 0.0 4 2.6 1 1 2 1 1 1 66.9 17 14 31.3 151 1.8 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 66.7 14 19 33.3 36 0.4 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 59.4 9 31 40.6 32 0.4 

1 3.4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 69.0 14 14 28.6 29 0.3 

0 0.0 3 5.8 0 0 1 2 2 4 67.3 15 12 28.6 52 0.6 

1 1.9 1 1.9 1 2 0 0 0 0 57.4 22 17 40.4 54 0.6 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 68.8 13 19 31.3 48 0.6 

1 20.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 60.0 0 20 25.0 5 0.1 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 80.0 0 20 20.0 20 0.2 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 2 0.0 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 85.0 10 5 15.0 20 0.2 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 o • 0 100.0 0 0 0.0 2 0.0 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 61.1 6 33 38.9 18 0.2 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

TMAR-RHT-643 
TMAR-BQM-645 
TMAR-PEH-648 
TMAR-SAX-651 

TMAR-RURALCEL 
TMAR-MAXITEL 
TMAR-BANDA A(A) 
TMAR-BANDA A(D) 
7D - AREA 2 
7D - CTO/211 
7D - DDR/PETROBRAS 
7 D - CTO/213 
7 D - CT0/214 
7D - DDR/EBT 
7 D - GGU/217 
7 D - A S S . JARDINS 
7D - CT0/221 
7D - CT0/222 
7D - ATLA/223 
7D - CT0/224 
7 D - PREFIXO TELEMAR 
7D - RBL0/227 
7D - GGU/231 
7D - GGU/232 
7D - DZFT/236 
7D - SCS/241 
7D - ATLA/243 
7D - STDT/245 
7D - SLNC/247 
7D - AFRO/248 
7D - INB/249 
7D - 0RDS/251 
7D - BGU/252 
7D - BR/253 
7D - DIS/254 
7D - CMR0/255 
7D - CEDG/257 
7D - BAMA/259 
7D - ATNA/260 
7D - SCV/261 
7D - BQS/262 
7D - CPL/263 
7D - IJD/264 
7D - NSD/265 
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TELE MAR 

Destino 

Supervisao e Gerencia de Redes - 2430/SGI 
SAB - Sistema de Analise de Bilhetes 
Relatorio DDDX de Destino - Centrais GGU e SQS 

OU QU(%) CO CO(%) C O l CQ1(%) C 0 2 C Q 2 ( % ) 
0 

CQ3 C Q 3 ( % ) 
0 

O K ( % ) 
0.0 

Perfodo de Observacao :ntre 09:00 h 
Data de Observacao : 

Data de Emissao : 
NR(%) LO(%) PAB(%) Total 

e 11:00 h 
31/08/99 
01/09/99 
Total(%) 

0.0 
7D - SMB/266 0 0.0 0 0.0 0 

7D - RCH/269 0 0.0 0 0.0 0 

7D - JUB/272 0 0.0 0 0.0 0 

7D - REE/274 0 0.0 0 0.0 0 

7D - MRM/275 0 0.0 0 0.0 0 

7D - PAB/276 0 0.0 0 0.0 0 

7D - CAI/277 0 0.0 0 0.0 0 

7D - NRO/279 0 0.0 0 0.0 0 

7D - DDR/FAFEN 0 0.0 0 0.0 0 

7D - LNJ-281 0 0.0 0 0.0 0 

7D - AEB/288 0 0.0 0 0.0 0 

7D - SYR/297 0 0.0 0 0.0 0 
ID - ETC/BRAHMA 0 0.0 3 25.0 3 

7D - AREA 3 1 1.2 7 8.4 0 
7 D - IBI/314 1 20.0 0 0.0 0 

7D - PPI/322 0 0.0 1 3.2 0 

7D - AQB/341 0 0.0 0 0.0 0 

7D - MUB/342 0 0.0 0 0.0 0 

7D - PKT/343 0 0.0 0 0.0 0 

7D - NOS/344 0 0.0 6 23.1 0 

7D - CFY/346 0 0.0 0 0.0 0 

7D - CEJ/347 0 0.0 0 0.0 0 

7D - PFH/349 0 0.0 0 0.0 0 

7D - GRX/354 0 0.0 0 0.0 0 

7D - CNG 300 0 0.0 0 0.0 0 

7D - AREA 4 1 0.4 29 11.3 2 

7 D - NHG/411 0 0.0 1 1.6 0 

7D - INT/431 0 0.0 16 13.6 2 

7D - MHR/442 0 0.0 2 40.0 0 

7D - CDB/443 0 0.0 3 33.3 0 

7D - CYR/445 0 0.0 3 16.7 0 

7D - FIP/447 0 0.0 0 0.0 0 

7D - RR0/449 0 0.0 2 18.2 0 

7D - MOB/453 1 5.9 2 11.8 0 

7D - MMB/457 0 0.0 0 0.0 0 

7D - PXM/459 0 0.0 0 0.0 0 

7D - NSA/483 0 0.0 0 0.0 0 

7D - AREA 5 0 0.0 26 14.1 1 

7D - ETC/522 0 0.0 21 22.1 0 

7D - TBB/541 0 0.0 1 7.1 1 

7D - CSP/542 0 0.0 0 0.0 0 

7D - IND/543 0 0.0 0 0.0 0 

7D - INN/544 0 0.0 0 0.0 0 

7D - UUB/546 0 0.0 0 0.0 0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
7 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 

1 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 

27 
1 

14 
2 
3 
3 
0 
2 
2 
0 
0 
0 

25 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
3 
0 
0 
0 

23 
0 
0 
0 
0 
0 

11 
2 

12 
40 
33 
17 

0 
18 
12 

0 
0 
0 

14 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0.0 
0.0 
0.0 

18.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

71.7 
0.0 
0.0 

75.0 
49.4 
80.0 
48.4 
71.4 
50.0 

0.0 
30.8 

0.0 
66.7 
71.4 

0.0 
0.0 

57.8 
46.0 
67.8 
60.0 
33.3 
55.6 
77.8 
54.5 
23.5 

100.0 
100.0 
100.0 

52.4 
51.6 
64.3 

100.0 
50.0 
83.3 
54.5 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

11 
0 
0 
0 

10 
0 

16 
14 

0 
0 
4 
0 

33 
0 
0 
0 
6 
5 
7 
0 
0 

28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
6 

21 
0 

50 
8 

18 

0 
0 
0 
0 

82 
0 
0 
0 
0 

17 
0 
0 
0 

31 
0 

32 
14 
50 

0 
42 

0 
0 

29 
0 
0 

24 
48 
12 

0 
33 

0 
22 
27 
59 

0 
0 
0 

25 
20 

7 
0 
0 
8 

27 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

81.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

28.3 
0.0 
0.0 
0.0 

45.3 
0.0 

50.0 
28.6 
50.0 

0.0 
60.0 

0.0 
33.3 
28.6 

0.0 
0.0 

34.5 
53.2 
21.6 

0.0 
50.0 
33.3 
22.2 
33.3 
71.4 

0.0 
0.0 
0.0 

39.0 
33.8 
30.8 

0.0 
50.0 
16.7 
45.5 

0 
0 
0 
0 

22 
0 
0 
0 
0 

46 
0 
0 

12 
83 

5 
31 

7 
4 
0 

26 
0 
3 
7 
0 
0 

256 
63 

118 
5 
9 

18 
g 

11 
17 

3 
2 
1 

185 
95 
14 

3 
2 

12 
22 

0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.1 
1.0 
0.1 
0.4 
0.1 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
3.0 
0.7 
1.4 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
2.2 
1.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
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Supervisao e Gerencia de Redes - 2430/SGI 
TELEMAR SAB - Sistema de Analise de Bilhetes 

Relatorio DDDX de Destino - Centrais GGU e SQS 

Periodo de Observacao :ntre 09:00 h e 11:00 h 
Data de Observacao : 31/08/99 

Data de Emissao : 01/09/99 
CO CO(%) CQ1CQ1(%) CQ2 CQ2(%) CQ3 CQ3(%) O K ( % ) NR(%) LO(%) PAB(%) Total Total(%) 

7D - AUX/547 0 0.0 1 14.3 0 0 1 14 0 0 42.9 0 43 50.0 7 0.1 

7D - SHY/548 0 0.0 2 66.7 0 0 2 67 0 0 33.3 0 0 0.0 3 0.0 

7D - POV/549 0 0.0 1 3.7 0 0 1 4 0 0 33.3 0 63 65.4 27 0.3 

7D - AREA 6 1 0.4 37 16.2 4 2 33 14 0 0 52.4 7 24 37.2 229 2.7 

7D - SDS/611 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 78.9 16 5 21.1 19 0.2 

7D - LAT/631 0 0.0 15 12.4 3 3 12 10 0 0 58.7 5 24 33.0 121 1.4 

7D - CLTZ/642 0 0.0 1 14.3 0 0 1 14 0 0 71.4 14 0 16.7 7 0.1 

7D - RHT/643 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 33.3 0 67 66.7 6 0.1 

7D - BQM/645 1 2.0 18 36.7 0 0 18 37 0 0 22.4 8 31 63.3 49 0.6 

7D - PEH/648 0 0.0 2 33.3 1 17 1 17 0 0 33.3 0 33 50.0 6 0.1 

7D - SAX/651 0 0.0 1 4.8 0 0 1 5 0 0 66.7 10 19 30.0 21 0.2 

7D - RURALCEL 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 100.0 0 0 0.0 2 0.0 

7D - TODOS CNG 800 10 4.4 14 6.2 6 3 8 4 0 0 19.4 0 70 78.3 227 2.7 

7D - TODOS CNG 900 5 100.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 5 0.1 

7D - MAXITEL 164 11.9 261 19.0 37 3 224 16 0 0 62.6 6 0 9.4 1.374 16.2 

7D - BANDA A(D) 0 0.0 64 8.7 1 0 63 9 0 0 59.7 32 0 34.6 737 8.7 

7D - BANDA A(A) 398 40.6 32 3.3 0 0 18 2 14 1 47.6 9 0 15.2 981 11.6 

C CENTER 101 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

C CENTER 102 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

C CENTER 104 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

C CENTER 105 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 33.3 67 0 66.7 3 0.0 

C CENTER 106 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

C CENTER 108 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

C CENTER 134 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

C CENTER 144 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 
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*5 TELEMAJR Supervisao c Gerencia de Redes - 2430/SGR lata de Observacao : 31/08/9S 
SAB - Sistema de Analise de Bilhete: 'eriodo de Observacao : litre 09:00 h e l l :00 h 
Ofcnsores PAB com Numero de B = 79 Data de Emissao A1/09/99 

NUM-B Total de Ocorrencias 
791407 ~9 
792171005 19 
792172045 13 
792411334 6 
792413636 5 
792415200 6 
792434671 6 
792452419 13 
792551288 5 
792592691 6 
792751363 6 
792751371 8 
793221927 5 
793221953 6 
793222011 6 
793222080 6 
793222086 5 
793222711 6 
794111065 13 
794111080 5 
794111113 19 
794111114 7 
794111169 7 
794111182 9 
794111198 14 
794111270 7 
794111822 5 
794312417 5 
794314068 6 
794314133 8 
794451305 6 
794451331 7 
794451496 5 
794491515 28 
794531255 10 
794571259 5 
795221723 5 
795222598 - 6 
795461234 24 
795461290 11 
795461402 5 
795481226 5 
795491216 5 
795491264 9 
795491268 8 
796311078 5 
796311484-- 5 
796311558 9 
796312208 10 
796312627 5 
796312866 5 
796313184 5 
796313918 6 
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_^ Supervisao e Gerencia de Redes - 2430/SGI Periodo de Observacao :ntre 09:00 h e l l :00 h 
YEi-EMAR SAB - Sistema de Analise de Bilhetes Data de Observacao : 31/08/99 

Relatorio DDDX Destino "Cri t ico" - Cent. GGU e SQS Data de Emissao : 01/09/99 

Dest ino OU OU(%) CO CO(%) C O l CO!(%) C02 C02(%) C03 C03(%) O K ( % ) N R ( % ) LO(%) P A B ( % ) Total TotaI(%) 
INTERNACIONAL 1 25.0 1 25.0 0 0 1 25 0 0 50.0 0 0 0.0 4 100.0 
21-INTERESTADUAL 95 7.7 168 13.7 7 1 161 13 0 0 54.6 8 16 30.5 1.227 100.0 
EMBRATEL-SP 12 3.8 35 11.0 3 1 32 10 0 0 58.2 10 17 31.7 318 25.9 
EMBRATEL-RJ 8 7.9 28 27.7 0 0 28 28 0 0 44.6 4 16 30.8 101 8.2 
EMBRATEL-ES 0 0.0 3 27.3 0 0 3 27 0 0 45.5 9 18 37.5 11 0.9 
EMBRATEL-MG 4 9.1 14 31.8 0 0 14 32 0 0 43.2 5 11 26.9 44 3.6 
EMBRATEL-PR 2 7.1 11 39.3 0 0 11 39 0 0 25.0 7 21 53.3 28 2.3 
EMBRATEL-SC 1 11.1 2 22.2 0 0 2 22 0 0 11.1 33 22 83.3 9 0.7 
EMBRATEL-RS 2 10.0 1 5.0 0 0 1 5 0 0 60.0 15 10 29.4 20 1.6 
EMBRATEL-DF 2 5.3 2 5.3 0 0 2 5 0 0 47.4 0 42 47.1 38 3.1 
EMBRATEL-GO 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 50.0 50 0 50.0 4 0.3 
EMBRATEL-TO 0 0.0 1 50.0 0 0 1 50 0 0 50.0 0 0 0.0 2 0.2 
EMBRATEL-MT 1 33.3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 66.7 0 0 0.0 3 0.2 
EMBRATEL-MS 0 0.0 2 50.0 0 0 2 50 0 0 50.0 0 0 0.0 4 0.3 
EMBRATEL-BA 25 8.1 26 8.4 1 0 25 8 0 0 62.0 8 14 25.7 308 25.1 
EMBRATEL-PE 6 3.9 15 9.9 2 1 13 9 0 0 59.9 6 20 30.5 152 12.4 
EMBRATEL-AL 15 12.7 15 12.7 0 0 15 13 0 0 50.0 9 15 33.0 118 9.6 
EMBRATEL-PB 1 11.1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 88.9 0 0 0.0 9 0.7 
EMBRATEL-RN 1 11.1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 88.9 0 0 0.0 9 0.7 
EMBRATEL-CE 3 18.8 3 18.8 1 6 2 13 0 0 18.8 19 25 70.0 16 1.3 
EMBRATEL-PA 0 0.0 5 55.6 0 0 5 56 0 0 44.4 0 0 0.0 9 0.7 
EMBRATEL-AM 0 0.0 2 50.0 0 0 2 50 0 0 50.0 0 0 0.0 4 0.3 
EMBRATEL-AP 0 0.0 1 100.0 0 0 1 100 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0.1 
EMBRATEL-MA 1 20.0 1 20.0 0 0 1 20 0 0 60.0 0 0 0.0 5 0.4 

300-NACIONAL 0 0.0 1 50.0 0 0 1 50 0 0 50.0 0 0 0.0 2 100.0 
31-INTERESTADUAL 28 8.1 41 11.8 1 0 40 12 0 0 56.6 6 18 29.2 346 100.0 
TELEMAR-SP 0 0.0 3 8.3 0 0 3 8 0 0 63.9 6 22 30.3 36 10.4 
TELEMAR-RJ 1 6.3 1 6.3 0 0 1 6 0 0 81.3 0 6 7.1 16 4.6 
TELEMAR-MG 4 20.0 3 15.0 0 0 3 15 0 0 25.0 5 35 61.5 20 5.8 
TELEMAR-PR 1 20.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 60.0 20 0 25.0 5 1.4 
TELEMAR-SC 1 100.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0.3 
TELEMAR-DF 0 0.0 2 12.5 0 0 2 13 0 0 25.0 31 31 71.4 16 4.6 
TELEMAR-GO 1 20.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 80 100.0 5 1.4 
TELEMAR-BA 6 3.6 29 17.5 1 1 28 17 0 0 62.0 5 12 21.4 166 48.0 
TELEMAR-PE 0 0.0 1 4.2 0 0 1 4 0 0 62.5 13 21 34.8 24 6.9 
TELEMAR-AL 6 16.7 2 5.6 0 0 2 6 0 0 55.6 0 22 28.6 36 10.4 
TELEMAR-CE 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 50.0 0 50 50.0 2 0.6 
TELEMAR-PI 1 100.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0.3 
TELEMAR-PA 1 100.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0.3 
TELEMAR-MA 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 100 100.0 1 0.3 
DDG NACIONAL 1 0.1 163 21.5 4 1 159 21 0 0 64.6 6 8 17.5 757 100.0 
DDG-800784422 0 0.0 1 11.1 0 0 1 11 0 0 88.9 0 0 0.0 9 1.2 
DDG-800993290 0 0.0 1 50.0 0 0 1 50 0 0 50.0 0 0 0.0 2 0.3 

TELECARD 1 7.7 6 46.2 0 0 6 46 0 0 46.2 0 0 0.0 13 100.0 
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Supervisao e Gerencia de Redes - 2430/SGI Periodo de Observacao :ntre 09:00 h e 11:00 h 
T * C L . E M A J ? SAB - Sistema de Analise de Bilhetes Data de Observacao : 31/08/99 

Relatorio DDDX Destino "Cri t ico" - Cent. GGU e SQS Data de Emissao : 01/09/99 

Destino OU OU(%) CO CO(%) C O l CO!(%) C02 C02(%) CQ3 C03(%) O K ( % ) NR(%) L O ( % ) PAB(%) Total Total(%) 
SERGIPE 707 8.4 854 10.1 164 2 632 8 58 1 57.5 12 12 29.5 8.464 100.0 
TELEMAR-SE 22 2.5 51 5.8 8 1 33 4 10 1 61.5 11 19 32.9 872 10.3 
7D PI SERGIPE 601 11.3 545 10.2 62 1 454 9 29 1 56.0 12 11 28.6 5.328 62.9 
DLC 60 7.8 204 26.6 84 11 115 15 5 1 51.2 9 6 21.9 766 9.1 
CALL CENTER - BAHIA 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 33.3 67 0 66.7 3 0.0 

EBT-ASS. JARDINS 0 0.0 3 20.0 2 13 1 7 0 0 46.7 33 0 41.7 15 0.2 
EBT-PREFIXO TELEMAR 7 20.6 0 0.0 0 0 0 0 0 0 32.4 44 3 59.3 34 0.4 
EBT-SMB-265 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 100 100.0 1 0.0 

EMBRATEL - AREA 3 1 16.7 1 16.7 0 0 1 17 0 0 33.3 0 33 50.0 6 0.1 
EBT-PPI-322 1 33.3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 33.3 0 33 50.0 3 0.0 
EBT-NOS-344 0 0.0 1 100.0 0 0 1 100 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0.0 
EBT-PFH-349 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 100 100.0 1 0.0 

E M B R A T E L - A R E A 4 0 0.0 2 16.7 0 0 2 17 0 0 16.7 8 58 80.0 12 0.1 
EBT-NHG-411 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 50.0 25 25 50.0 4 0.0 
EBT-INT-431 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 100 100.0 2 0.0 
EBT-RRO-449 0 0.0 1 20.0 0 0 1 20 0 0 0.0 0 80 100.0 5 0.1 

EMBRATEL - AREA 5 0 0.0 2 33.3 0 0 2 33 0 0 50.0 0 17 25.0 6 0.1 
EBT-TBB-541 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 50.0 0 50 50.0 2 0.0 

EMBRATEL - AREA 6 0 0.0 1 14.3 0 0 1 14 0 0 28.6 14 43 66.7 7 0.1 
EBT-SDS-611 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 100 0 100.0 1 0.0 
EBT-BQM-645 0 0.0 1 20.0 0 0 1 20 0 0 20.0 0 60 75.0 5 0.1 

TELEMAR - AREA 2 22 2.7 43 5.3 7 1 26 3 10 1 62.3 12 18 32.3 812 9.6 
TMAR-ASS. JARDINS 0 0.0 3 21.4 2 14 1 7 0 0 57.1 14 7 27.3 14 0.2 
TMAR-PREFIXO TELEMAR 8 25.8 1 3.2 0 0 1 3 0 0 35.5 32 3 50.0 31 0.4 
TMAR-LNJ-281 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 40.0 20 40 60.0 5 0.1 

TELEMAR - AREA 3 0 0.0 5 33.3 1 7 4 27 0 0 13.3 0 53 80.0 15 0.2 
TMAR-NOS-344 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 100 100.0 2 0.0 
TMAR-PFH-349 0 0.0 1 14.3 0 0 1 14 0 0 0.0 0 86 100.0 7 0.1 
TMAR-RRO-449 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 14.3 0 86 85.7 7 0.1 

TELEMAR - AREA 5 0 0.0 2 10.5 0 0 2 11 0 0 52.6 11 26 41.2 19 0.2 
TMAR-TTB-541 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 25.0 50 25 75.0 4 0.0 
TMAR-UUB-546 0 0.0 1 20.0 0 0 1 20 0 0 20.0 0 60 75.0 5 0.1 

TELEMAR - AREA 6 0 0.0 1 20.0 0 0 1 20 0 0 80.0 0 0 0.0 5 0.1 
7D - AREA 2 4 0.4 53 4.8 10 1 28 3 15 1 63.8 12 19 32.8 1.109 13.1 
7 D - CTO/213 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 42.9 0 57 57.1 7 0.1 
7 D - A S S . JARDINS 0 0.0 1 3.6 1 4 0 0 0 0 85.7 0 11 11.1 28 0.3 
7D - CTO/221 0 0.0 1 33.3 0 0 1 33 0 0 66.7 0 0 0.0 3 0.0 
7D - CTO/224 0 0.0 4 15.4 0 0 4 15 0 0 57.7 23 4 31.8 26 0.3 
7D - GGU/231 1 0.5 30 14.0 2 1 17 8 11 5 57.7 16 12 32.6 215 2.5 
7D - GGU/232 0 0.0 1 12.5 0 0 0 0 1 13 75.0 13 0 14.3 8 0.1 
7D - DZFT/236 0 0.0 1 12.5 0 0 1 13 0 0 62.5 0 25 28.6 8 0.1 
7D - AFRO/248 0 0.0 3 5.8 0 0 1 2 2 4 67.3 15 12 28.6 52 0.6 
7D - INB/249 1 1.9 1 1.9 1 2 0 0 0 0 57.4 22 17 40.4 54 0.6 
7D - BGU/252 1 20.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 60.0 0 20 25.0 5 0.1 
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Supervisao e Gerencia de Redes - 2430/SGI 
£ ^ T F / . EM Aft SAB - Sistema de Analise de Bilhetes 
V Relatorio DDDX Destino "Cri t ico" - Cent. GGU e SQS 
Dest ino OU OU(%) CO CO(%) C O l CQ1(%) 

Pei iodo de Observacao :ntre 09:00 h 
Data de Observacao : 

Data de Emissao : 
CQ2 

0 
CQ2(%) 

0 
CQ3 

0 
CQ3(%) 

0 
O K ( % ) 

18.2 
NR(%) 

0 
LO(%) 

82 
PAB(%) 

81.8 
Total 

22 

e 11:00 h 
31/08/99 
01/09/99 
Total(%) 

0.3 7D - MRM/275 0 0.0 0 0.0 0 0 
7D - ETC/BRAHMA 0 0.0 3 25.0 3 25 0 0 0 0 75.0 0 

7 D - A R E A 3 1 1.2 7 8.4 0 0 7 8 0 0 49.4 10 
7D-IBI/314 1 20.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 80.0 0 
7D-PPI/322 0 0.0 1 3.2 0 0 1 3 0 0 48.4 16 
7D-MUB/342 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 50.0 0 
7D-NOS/344 0 0.0 6 23.1 0 0 6 23 0 0 30.8 4 

7D - AREA 4 1 0.4 29 11.3 2 1 27 11 0 0 57.8 6 
7D-NHG/411 0 0.0 1 1-6 0 0 1 2 0 0 46.0 5 
7D-INT/431 0 0.0 16 13.6 2 2 14 12 0 0 67.8 7 
7D-MHR/442 0 0.0 2 40.0 0 0 2 40 0 0 60.0 0 
7D-CDB/443 0 0.0 3 33.3 0 0 3 33 0 0 33.3 0 
7D-CYR/445 0 0.0 3 16.7 0 0 3 17 0 0 55.6 28 
7D-RRO/449 0 0.0 2 18.2 0 0 2 18 0 0 54.5 0 
7D-MOB/453 1 5.9 2 11.8 0 0 2 12 0 0 23.5 0 

7D - AREA 5 0 0.0 26 14.1 1 1 25 14 0 0 52.4 8 
7D-ETC/522 0 0.0 21 22.1 0 0 21 22 0 0 51.6 6 
7D-TBB/541 0 0.0 1 7.1 1 7 0 0 0 0 64.3 21 
7D-IND/543 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 50.0 50 
7D-AUX/547 0 0.0 1 14.3 0 0 1 14 0 0 42.9 0 
7D-SHY/548 0 0.0 2 66.7 0 0 2 67 0 0 33.3 0 
7D-POV/549 0 0.0 1 3.7 0 0 1 4 0 0 33.3 0 

7D - AREA 6 1 0.4 37 16.2 4 2 33 14 0 0 52.4 7 
7D-LAT/631 0 0.0 15 12.4 3 3 12 10 0 0 58.7 5 
7D-CLTZ/642 0 0.0 1 14.3 0 0 1 14 0 0 71.4 14 
7D-RHT/643 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 33.3 0 
7D-BQM/645 1 2.0 18 36.7 0 0 18 37 0 0 22.4 8 
7D-PEH/648 0 0.0 2 33.3 1 17 1 17 0 0 33.3 0 
7D-SAX/651 0 0.0 1 4.8 0 0 1 5 0 0 66.7 10 

7D - TODOS CNG 800 10 4.4 14 6.2 6 3 8 4 0 0 19.4 0 
7D - TODOS CNG 900 5 100.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 
7D-MAXITEL 164 11.9 261 19.0 37 3 224 16 0 0 62.6 6 
7D-BANDA A(D) 0 0.0 64 8.7 1 0 63 9 0 0 59.7 3 2 
7D-BANDA A(A) 398 40.6 32 3.3 0 0 18 2 14 1 47.6 9 
C CENTER 105 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 33.3 67 

0 
31 
0 

32 
50 
42 
24 
48 
12 
0 

33 
0 

27 
59 
25 
20 

7 
0 

43 
0 

63 
24 
24 

0 
67 
31 
33 
19 
70 

0 
0 
0 
0 
0 

0.0 
45.3 

0.0 
50.0 
50.0 
60.0 
34.5 
53.2 
21.6 

0.0 
50.0 
33.3 
33.3 
71.4 
39.0 
33.8 
30.8 
50.0 
50.0 

0.0 
65.4 
37.2 
33.0 
16.7 
66.7 
63.3 
50.0 
30.0 
78.3 
0.0 
9.4 

34.6 
15.2 
66.7 

12 
83 

5 
31 
4 

26 
256 

63 
118 

5 
9 

18 
11 
17 

185 
95 
14 
2 
7 
3 

27 
229 
121 

7 
6 

49 
6 

21 
227 

5 
1.374 

737 
981 

3 

0.1 
1.0 
0.1 
0.4 
0.0 
0.3 
3.0 
0.7 
1.4 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
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1.1 
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0.1 
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0.1 
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16.2 
8.7 

11.6 
0.0 
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DN Haroldo 
DIRETORIA DE NEGOCIOS 

k 
1000/GNG Carlos A. de Aragao 

Gerencia de Negocios 

1100/CME xxxx 

Coord, de Mercado Empresarial 

1200/CMV Afonso H. de Oliva 

Coord, da Mercado Varejo 

1210/SLA Rejane F. Maciel 

Superv. de Loja - Aracaju 

1220/SNP Jorge Santos . 

Superv. de Negocios Norte - PPI 

1230/SNL JoseArnaldoA.Fi lho 

Superv. de Negocios Sul - LAT 

1240/SVN Licia Maria V. Vilanova 

Superv. de Vendas 

1300/CPS Max Augusto F. Pereira 

Coord, da Produtos e Servicos 

13107SFT Jozenice N. R. Fontes 

Superv. de Faturamento 

1320/SPS Eloisa Manhaes 
Superv. de Produtos e Servicos 

1330/STP Josefa Salete Matos 

Superv. de Telefonia Publica 

1400/UNC JoseWolneyA.Fi lho 

Unidade Negocios Coorporativos 

1500/UNP xxxxxx 

dade Negocios Provedores 

DR Hiroshi Watanabe 
DIRETORIA DE REDE -

k 
2000/RRS Benedito N. Barreto Jr 

Gerencia de Rede 

2100/RPC Sergio Allan Silveira 

Coord. Planejamento e Controle 

2110/RPL Paulo Rafael 

Superv. de Planejamento 

2120/RSG xxxxx 

Superv. de Suporte a Gestao 

2200/RPI ElioYaguiu 

Coord, da Planta Interna 

2210/RPJ Antonio Pedro M.Neto 

Superv. de Projeto Planta Interna 

2220/RCX Joaquim Jose C. Vieira 

Superv. de Impl. Manut. Comutacao 

2230/RTX Jadilson G. de Oliveira 

Superv. Impl. Manut. Transmissao 

2240/RIE HelderD.deSouza Sa 

Superv. Impl. Manut. Infra-Estrutura 

2300/RPE Eduardo Duarte Leite 

Coord, da Planta Externa 

2310/RER Jose Carlos de Oliveira 

Superv. de Enga. Planta Externa 

2320/RAA Matias M. Silva Jr. 

Superv. de Area de Aracaju 

2330/RAI Vicente P. Matos Filho 

Superv. de Area do Interior 

2410/RSC_Marcos Bastosjigueiredo 
Superv. Solugoes Integr. Coorporativas 

2420/RTP_Marcos A. Lima da_Silva 

Superv. Telefonia de Uso Publico 

2430/RGR_ Mangel Napoleao Nunes 
Superv. de G I R S 

DAF Rubens 
DIRETORIA ADMINISTRATIVO 

FINANCEIRA 

DTE Galende 
DIRETORIA DE INTEGRACAO 

EMPRESARIAL 

k _ L _ 
3000/GAP Paulo Edison Pioner f Wagner i I Aluisio i I Mariza i 

Gerencia Admin. Financ. Gerencia Desenv. Empresarial i I Gerencia Rec. Humanos i ' Gerencia de Tec. da Inform, i 

3100/CCT Rafael Alcentara Meio 

Coord, de Controladoria 
4100/CDE Jorge R. Argollo 

Coord, de Desenv. Empresarial 
5100/CRH M. Margareth Claudio 

Coord, de Recursos Humanos 

6100/CTI Deise 

Coord, de Tecnol. da Informacao 

3200/CTS Agnaldo B. Figueiredo 

Coord, de Tesouraria 

I 7100/JUR Daniel 

I Coord. Juridico 

3300/CSP Vanilton A. de Oliveira 

Coord, de Suprimentos 

3400/CSA Jose Augusto Almeida 
Coord, de Serv. Administrativos 

Anexo 4 TELEMAR 
S U C U R S A L S E R G I P E 

ORGANOGRAMA 

vigencia: a partir de 01/08/1999 

Atualizado em 25/08/99 


