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RESUMO 

O presente relatorio descreve todo o desenvolvimento desse trabalho ate o 

momento. O estagio foi dividido em duas etapas: inicialmente os estagiarios receberam um 

curso preparatorio na area de Engenharia de Software com enfase em Analise de Testes, e, a 

partir do segundo mes, em paralelo ao curso o estagiario passou a realizar, tambem, atividades 

praticas, no ambiente de trabalho montado, sob a orientacao direta da Motorola. 

O curso foi descrito detalhadamente nas pr6ximas segoes do relat6rio, mas as 

atividades praticas foram apenas citadas, pois como o estagiario deve assinar um termo de 

sigilo, nao e permitido relatar os detalhes das atividades realizadas. Em resumo, pode-se dizer 

que estao sendo realizados trabalhos com testes de softwares para celulares Motorola que 

ainda nao foram lancados no mercado. Sendo assim, a questao do sigilo e tao importante para 

evitar espionagem industrial. 

O relatorio a seguir comeca com uma breve introducao explicando o programa que 

deu origem a esse estagio. A seguir, serao apresentados alguns conceitos basicos que 

auxiliarao na compreensao das disciplinas que foram oferecidas no curso preparat6rio. 

Os cronogramas do estagio serao mostrados: o da primeira etapa de curso 

preparatorio e o da segunda etapa de atividades praticas. Na secao seguinte sera detalhado 

todo o curso preparatorio que foi dividido em dois modulos: o primeiro contendo disciplinas 

basicas e o segundo contendo as avancadas. 

Finalmente serao apresentados algumas das atividades praticas desenvolvidas e os 

resultados obtidos. O relat6rio e concluido mostrando a importancia que o estagio em questao 

teve para a formagao profissional do estagiario, alem das contribuigoes para os trabalhos 

realizados pela proxima turma de estagiarios. 
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1. Introdugao 

Neste relatorio sera apresentado um estagio diferente dos usuais, por fazer parte de 

mais um programa resultante de uma parceria entre uma empresa da iniciativa privada e uma 

universidade. Este programa denominado "Curso Sequential de Formagao Complementary 

nasceu de um convenio entre a Motorola e o Cln - Centro de Informatica da UFPE, e aborda, 

principalmente, conhecimentos de Engenharia de Software com enfase em Analise de Testes. 

O objetivo do programa e essencialmente "Fomentar a formagao de recursos 

humanos com alto grau de especializacao na area de software embutido para testes de 

aplicagSes em computagao movel, de forma a viabilizar a atragao de empresas e a criagao de 

um centro de excelencia em software basico no Recife, usando os incentivos e beneflcios 

previstos na Lei 10.176". 

Os estagiarios foram selecionados, mediante analise curricular, sendo um total de 30 

bolsistas. Para se inscrever para a selegao, o candidato deveria estar formalmente matriculado 

ou ter concluido algum curso de Ciencia da Computagao, Engenharia da Computagao, 

Engenharia Eletrica ou Engenharia Eletronica de universidades do Nordeste. 

Os coordenadores do curso sao: o Prof. Augusto Sampaio e o Prof. Sergio 

Cavalcante. O Gerente de Projeto da Motorola e o Sr. Luis Claudio Figueiredo. 

O curso foi organizado em duas etapas: uma etapa de treinamento e outra de 

desenvolvimento de projetos. O treinamento composto por dois modulos, sendo o primeiro de 

188 horas de cursos basicos o qual proporcionou ao estagiario uma visao geral das diversas 

fases do processo de desenvolvimento de software. O segundo modulo tinha como objetivo 

capacitar os estudantes na especificagao e modelagem de testes de software, sendo composto 

por cinco cursos, com 124 horas de carga horaria. O desenvolvimento de projetos tern duracao 

de 240h. 

No treinamento dos alunos, durante os primeiros quatro meses, os principals 

conceitos a serem desenvolvidos no periodo do curso foram apresentados em salas de aula e 

vivenciados em laboratorio. As aulas foram realizadas a noite, no horario das 18 as 22h. Os 

bolsistas, paralelamente ao periodo de treinamento, realizaram um estagio complementar de 

4h. Este estagio complementar nao teve init io logo no primeiro mes de curso, pois a infra-

estrutura fisica de trabalho ainda nao estava pronta. 

Na fase de desenvolvimento de projetos, os estagiarios tern como meta o 

desenvolvimento de um projeto pratico relacionado a formagao basica adquirida na fase 

anterior. Cada aluno esta sendo acompanhado por um orientador que da suporte a 

consolidagao de sua formagao, garantindo que os conceitos teoricos estudados sejam 

aplicados na pratica. O horario desta atividade esta sendo flexibilizado de acordo com a 

disponibilidade dos alunos. 
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A avaliacao dos estagiarios em cada disciplina foi realizada atraves da aplicacao de 

um exame no qual a nota obtida deveria ser maior ou igual a 7,0 (sete). Os projetos praticos 

desenvolvidos sao tambem acompanhados pelos instrutores que medem desempenho dos 

alunos durante todo o programa, auferindo ao final seu grau de eficiencia. No final do curso, 

todos os alunos deverao participar de um workshop, onde os resultados serao apresentados e 

discutidos. 

Qualquer reprovacao ou desistencia de um aluno de cursar disciplinas implicaria na 

exclusao do mesmo do Curso Sequential. Os resultados obtidos no curso tambem serao 

analisados e compilados em um relatorio produzido no workshop de avaliacao. 

Este relatorio ira descrever, resumidamente, como decorreu este programa ate 

entao, os resultados que ja foram obtidos e os conhecimentos adquiridos. Inicialmente serao 

apresentados alguns dos conceitos basicos necessarios para o entendimento das disciplinas e 

atividades. Em seguida, sera mostrada uma visao geral do curso de treinamento e do que foi 

desenvolvido no estagio. 



2. Conceitos Basicos 

RUP (Rational Unified Process): conjunto das melhores praticas em engenharia de software. 

Caso de Uso: forma especifica de uso do sistema pela execucao de algumas de suas 

funcionalidades, mostra o que o sistema faz, e nao como. 

Projeto Iterativo e Incremental: maneira na qual o sistema e construido, de forma incremental, 

mediante o uso de varios mini-projetos que se repetem (iteracoes). 

Ator: algo externo que possui interface com o sistema. 

Arquitetura de um Sistema de SW: forma a espinha dorsal para se construir softwares. E 

composta de estruturas do sistema que incluem componentes de software, suas propriedades 

e seus relacionamentos. 

UML: e uma linguagem usada para especificar, modelar e documentar os artefatos de um 

sistema. Tornou-se o padrao empresarial para modelagem OO. 

Orientacao a Obietos: e uma abordagem adotada em programacao, para permitir o reuso de 

codigo, alem de facilitar o trabalho do programador, pois aproxima os codigos de modelos 

reais, organizando assim o programa de maneira mais clara e permitindo ainda que o software 

tenha muitas outras boas caracteristicas, como: manutenibilidade, portabilidade, robustez, 

entre outras. 

Objeto: modelo de um objeto real, entidade fisica, conceitual ou de software. 

Abstracao: construcao de um modelo para representacao de uma realidade. 

Encapsulamento: elimina dependencia de implementacao escondendo-a do cliente, usando, 

para isso interfaces. 

Modularidade: decomposicao de um problema em pequenos pedacos, para gerenciar 

complexidade. 

Heranca: criacao de hierarquias de abstracao, permite reuso de codigo. 

Classe: descrigoes de objetos com propriedades e comportamentos comuns. 

Atributos: sao as propriedades de um objeto, que armazena o seu estado. 

Metodos: sao servigos que os objetos oferecem a outros objetos, eles modelam o 

comportamento da classe. 

Interface: definem um tipo, especificando apenas a assinatura de seus metodos, elas nao 

possuem atributos e seus metodos nao tern corpo. 

Componente: parte nao trivial, quase independente e substituivel de um sistema que faz a 

realizacao de interfaces. Ex.: c6digos fontes, componentes de tempo de execugao, executavel. 
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Pacote: organiza elementos em grupos, para facilitar o entendimento do sistema e favorecer o 

reuso. 

Relacionamentos: possiveis tipos de relacoes entre classes, como: associacao, dependencia, 

generalizacao e realizagao. 

Capsula: representa um thread do sistema, que e um fluxo de controle independente no 

sistema e identifica concorrencia. 

Protocolo: identificam o "contrato" entre capsulas, definindo um conjunto de sinais usados na 

comunicacao entre diferentes threads e a seqiiencia valida de troca de sinais entre capsulas. 

Subsistema: parte independente do sistema que pode representar uma abstracao de produtos 

ou sistemas externos a serem incorporados na implementacao. 

Fachada: representa os servicos oferecidos pelo sistema, gerencia transagoes e centraliza as 

instancias das colegoes de negocio e/ ou controladores. 

ThreadGroup: pode ser entendido como a simulagao de um conjunto de usuarios que 

acessarao o sistema. Cada thread representa um usuario. 

Controller: responsavel pelo controle do fluxo de passos de teste e pela criacao dos proprios 

passos de teste. 

Timer, e um elemento que representa o intervalo de atraso entre cada solicitagao de um thread 

para o sistema naquele teste especifico. 

Listener, recebem informagoes sobre dados de respostas de cada solicitagao enviada pelo 

JMeter para o sistema e habilitam recursos para a visualizacao dos resultados dos testes. 

Configuracao: conjunto de itens produzidos por um projeto de desenvolvimento de software, 

como: programas, documentacao e dados. 

Baseline: uma especificagao ou produto que foi formalmente revisado e aceito, servindo como 

base para passos posteriores do desenvolvimento. 

Repositorio: local onde os itens de um sistema sao guardados. 

Lock: e a chave que garante que apenas um usuario pode alterar o arquivo, aquele que detem 

o lock. 

Check-out: agao de recuperar a ultima versao de um item de configuracao guardada no 

repositorio. 

Check-in: agao de inserir ou atualizar um item de configuragao no repositorio. 

Tags: rotulos que sao associados a conjuntos de arquivos. 

Branch: criacao de um fluxo alternativo para atualizacao de versdes de itens de configuragao. 

Merge: unificagao de diferentes versoes de um mesmo item de configuracao. 

Build: uma versao ainda incompleta do sistema em desenvolvimento, mas com certa 

estabilidade. 



Release: versao do sistema validada apos os diversos tipos de teste. 

Padroes: formas de representagao de conhecimento, organizada de forma estruturada. 



3. Curso Sequential de Formagao Complementar em 
Analise de Testes 

3.1. Cronograma do Curso Preparatorio: 

ID Disciplina Carga 
Horaria 

Inicio Termino Professor 

1 Curso Sequential de Formagao 
Complementar 

69 dias 11/11/02 12/06/03 

Modulo 1 23,5 dias 11/11/02 27/01/03 
2 A) GER_01 - Fundamentos de um 

Processo Iterativo e Incremental 
12 hs 11/11/02 13/11/02 Alexandre 

Vasconcelos 
3 B) QSW_01 - Qualidade de 

Software 
20 hs 14/11/02 21/11/02 Alexandre 

Vasconcelos 

4 C) PGP_01 - Planejamento e 
Gerenciamento de Projetos 

20 hs 22/11/02 28/11/02 Hermano 
Perrelli 

5 D) RAP_01 - Engenharia de 
Requisitos e Analise e Projeto de 
Software com UML 

56 hs 29/11/02 18/12/02 Augusto 
Sampaio 

6 E) LIN_01 - Orientacao a Objetos 
com Java 

40 hs 19/12/02 13/01/03 Paulo Borba 

7 F) TST_01 - Testes de Software 20 hs 14/01/03 20/01/03 Alexandre 
Vasconcelos 

8 G) SCM_01 - Gerencia de 
Configuracao 

20 hs 21/01/03 27/01/03 Andre Santos 

Modulo 2 45,5 dias 28/01/03 12/06/03 
9 H) L IN_02-J2ME 40 hs 28/01/03 10/02/03 Jorge 

Fernandes 
10 I) ASW_01 - Arquitetura de 

Software para Celulares 
40 hs 11/02/03 24/02/03 Sergio 

Cavalcante 
11 J) TST_02 - Ferramentas de 

Testes 
24 hs 25/02/03 07/03/03 Alexandre 

Vasconcelos 

12 K) TST_03 - Ferramentas para 
Testes de Aplicagoes J2ME 

20 hs 10/03/03 14/03/03 Jorge 
Fernandes 

13 L) TCC_01 - Trabalho de 
Conclusao de Curso 

240 hs 17/03/03 12/06/03 Sergio 
Cavalcante 
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3.2. Cronograma do Estagio: 

Novembro 2002 
S T Q Q S S D 

- - - - 1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 -

Janeiro 2003 
S T Q Q S S D 

- - 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 - -

Marco 2003 
S T Q Q S S D 

- - - - - 1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 - - - - - -

Dezembro 2002 
S T Q Q S S D 

- - - - - - 1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 27 28 29 
30 31 - - - - -

Fevereiro 2003 
S T Q Q S S D 

- - - - - 1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 - -

Abril 2003 
S T Q Q S S D 
- 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 - - - -

Leqenda: 

Curso - 4hs / dia 
Estagio - 4hs / dia 
Curso e Estagio - 8hs / dia 
Estagio - 8h s/ dia 

Calculo da Carga Horaria Total 
18 dias x 4 hs / dia = 72hs 
3 dias x 4 hs /d i a = 12hs 
64 dias x 8 hs / dia = 512hs 
28 dias x 8 hs / dia = 224hs 
Total: 820 hs 
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4. Detalhamento do Curso 

4.1. Modulo 1 

A) GER_01 - Fundamentos de um Processo Iterativo e Incremental 

Objetivos: 

• Discutir problemas atuais em engenharia de software; 

• Apresentar modelos de ciclo de vida; 

• Apresentar os conceitos basicos do RUP; 

• Introduzir seis boas praticas de desenvolvimento recomendadas. 

Modulos do Curso: 

Introducao, fundamentos e metodologias: 

1. Introducao 

2. Casos de Uso 

3. Arquitetura de Software 

4. Modelos de Ciclo de Vida 

5. Visao Geral da Metodologia 

Seis boas praticas do RUP: 

6. Arquitetura Baseada em Componentes 

7. Gerencia de Requisitos 

8. Desenvolvimento Iterativo 

9. Modelagem Visual 

10. Verificacao de Qualidade 

11. Controle de Mudancas 

Fases do RUP: 

12. Concepcao 

13. Elaboracao 

14. Construcao 

15. Transicao 

Resumo: 

Esta disciplina apresentou alguns dos principals problemas de engenharia de 

software, que justificam a criacao do RUP (Rational Unified Process). RUP e um conjunto de 

processos que reune as melhores praticas em engenharia de software, aquelas que sao 

recomendadas para garantir que um produto de software tenha qualidade. O RUP nao define 

uma metodologia, e uma plataforma de processos que fornece atividades, artefatos e guias 

ligados as ferramentas Rational e a linguagem UML. 
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Foram apresentados ainda os modelos de ciclo de vida de um software: forca bruta, 

cascata, espiral e o iterativo e incremental. Este ultimo foi mostrado mais detalhadamente, ja 

que e o recomendado pelo RUP. Alem do modelo iterativo e incremental, o RUP recomenda: a 

construcao de uma arquitetura baseada em componentes, a gerencia de requisitos, a 

modelagem visual, o controle de qualidade e o gerenciamento de mudancas. Todas essas 

praticas foram apresentadas em detalhes e tambem foram abordadas em outras disciplinas. 

Por fim, as fases em que se divide um ciclo de vida de um software foram mostradas. 

Inicialmente, o software passa pela fase de concepcao, em seguida comeca a fase de 

elaboracao para depois entrar na fase de construcao e por ultimo a de transicao, como e 

mostrado na figura a seguir. 

Concepcao 

Estabelecer o 
escopo e 

viabilidade 
economica do 

projeto 

Elaboracao 

Eliminar 
principais 

riscos e definir 
arquitetura 

estavel 

Construcao 

Desenvolver o 
produto ate que 

ele esteja 
pronto para 
beta testes 

Transicao 

Entrar no 
ambiente do 

usuario 

Fases de desenvolvimento de software 

B) QSW_01 - Qualidade de Software 

Objetivos: 

• Discutir os principais problemas que desencadearam a busca por qualidade, tanto dos 
produtos de SW, como no processo; 

• Apresentar o que e exigido de um produto de SW de qualidade; 

• Introduzir os principais modelos de qualidade para a producao de software; 

• Detalhar a norma ISO 9000-3, o CMM e o CMMI, tracando um paralelo entre eles. 

Modulos do Curso: 

1. Qualidade de software 

2. Qualidade de produto de software 

3. Modelos ISO 

4. Norma ISO 9000-3 

5. Modelo SEI/SW-CMM 

6. Modelo SEI/SW-CMM Nlvel 2 

7. Modelo SEI/SW-CMM Nivel 3 

8. CMMI 

9. Aspectos Praticos 
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Resumo: 

Esta disciplina mostrou porque a qualidade se mostrou tao necessaria nos ultimos 

anos. Alem disso, foram mostradas toda a evolugao que houve e toda a politica de custos que 

envolvem um processo de qualidade. E tambem a documentagao e as normas exigidas pelos 

atuais modelos de qualidade. 

Foram detalhadas as caracteristicas de um produto de SW de qualidade como: 

funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiencia, manutenibilidade e portabilidade,. 

E toda a evolugao, do processo de criagao de normas e certificagao para os produtos 

e empresas de SW, foi apresentada. Comegou pela familia ISO 9000 cuja norma ISO 9000-3 e 

especifica para Software, passando por todos os niveis de maturidade do CMM, mostrados na 

figura a seguir, e chegando ate o CMMI. Alem disso, foram feitas comparagoes entra cada um 

desses modelos de qualidade, mostrando as vantagens oferecidas por cada um, e tambem os 

pontos negativos, ressaltando sempre a importancia de se esforgar para alcangar tais padroes. 

In ic ia l ( l ) 
F obi entente control ado e 

im pr evi sfvel 

Niveis de Msturidade do CMM 

C) PGP_01 - Planejamento e Gerenciamento de Projetos 

Obietivos: 

• Discutir uma metodologia de desenvolvimento iterativa e incremental; 

• Apresentar as atividades de planejamento de projetos de software na optica de um 
processo iterativo e incremental; 

• Elucidar as duvidas mais comuns relacionadas ao planejamento de projetos iterativos e 
incrementais; 

• Trocar experiencias. 
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Modulos do Curso: 

1. Introducao 

2. Modelos de Ciclo de Vida 

1. Estimativas de Custo 

2. Casos de Uso 

3. Visao Geral da Metodologia 

4. Fluxo de Atividades 

5. Riscos 

6. Planejamento 

7. Organizacao de Equipes 

8. Boas Praticas 

9. Implementando o Processo 

Resumo: 

Essa disciplina pode ser considerada um treinamento, pois ela nao s6 apresentou as 

formas de planejamento e gerenciamento de um projeto, mas tambem teve toda uma parte 

pratica. Houve a simulacao de um projeto: a turma foi dividida em equipes e cada uma recebeu 

uma lista de requisitos exigida pelo cliente para o produto. Entao, realizou-se todo um 

planejamento: analisando os requisitos, seus riscos e prioridades, escolhendo quantos e que 

tipo de profissionais deveriam ser contratados, os treinamentos que seriam necessarios. Foi 

dividido o tempo para cada etapa do projeto e escolhida a quantidade de iteracoes que iriam 

ocorrer, entre outros detalhes. A partir de entao, os custos do projeto foram calculados. Tudo 

isso de acordo com o que estava sendo apresentado no curso. Para finalizar, realizou-se uma 

reuniao com todas as equipes, para cada uma apresentar o seu projeto e tentar vende-lo ao 

cliente. A solucao real que foi apresentada para a turma, ao final. 

D) R A P 0 1 - Engenharia de Requisitos e Analise e Projeto de Software 
com UML 

Parte 1: Engenharia de Requisitos 

Obietivos: 

• Apresentar os conceitos basicos do fluxo de requisitos; 

• Descrever e exercitar tecnicas para levantar e especificar requisitos com casos de uso; 

• Descrever e exercitar tecnicas para documentagao de requisitos nao funcionais. 

Modulos do Curso: 

1. Introducao 
2. Casos de Uso 
3. Fluxo de Requisitos 
4. Levantamento de Casos de Uso 
5. Especificacao Detalhada dos Casos de Uso 
6. Diagrama de Atividades 
7. Requisitos Nao-Funcionais 
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8. Estrutura do Modelo de Casos de Uso 
9. Qualificacao do Modelo de Casos de Uso 

Resumo: 

Nessa primeira etapa da disciplina foram apresentados alguns conceitos basicos que 

seriam necessarios a segunda etapa, como os conceitos de: casos de usos, fluxo de requisitos, 

atores do sistema, as representacoes graficas dos diagramas. 

Alem disso, detalhes do fluxo de requisitos foram mostrados, a saber: as atividades, 

os principais artefatos produzidos e seus responsaveis, que podem ser visualizados nas figuras 

a seguir. 

Outro conceito importante tambem foi apresentado, o de requisitos nao-funcionais os 

quais englobam requisitos relacionados a: seguranca, usabilidade, confiabilidade, 

desempenho, distribuicao, adequacao a padroes e restricoes de hardware e software. 
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Parte 2: Analise de Projeto OO com UML 

Obietivos: 

• Apresentar os conceitos basicos do fluxo de analise e projeto; 

• Descrever e exercitar tecnicas para modelar um sistema orientado a objetos; 

• Conhecer os principais diagramas de UML; 

• Apresentar o padrao de arquitetura em camadas da Qualiti-CESAR. 

Modulos do Curso: 

1. Orientacao a Objetos com UML 
2. Fluxo de Analise e Projeto 
3. Analisar Caso de Uso 
4. Projetar Arquitetura 
5. Projetar Distribuicao 
6. Projetar Caso de Uso 
7. Projetar Subsistema 
8. Projetar Capsulas 
9. Projetar Classes 
10. Projetar Base de Dados 
11. Consideracoes Finais 

Resumo: 

Na segunda etapa foi feita uma breve introducao sobre Orientacao a Objetos com 

UML, onde foram mostrados muitos conceitos basicos. Depois, foram mostrados as atividades, 

artefatos e responsaveis do fluxo de Analise e Projeto. 

Em seguida, partiu-se para um estudo mais detalhado sobre casos de uso, incluindo 

analise e construcao de diagramas de casos de uso, de classes, de sequencia e de 

colaboracao. A ferramenta utilizada para a construcao desses diagramas foi o Rose Real Time 

da Rational. 

Foi realizado um estudo sobre projeto de arquitetura ressaltando os conceitos de 

heranca, capsulas e concorrencia, protocolos, subsistemas e fachadas. A figura a seguir 

apresenta um dos modelos de Arquitetura de SW. Foram analisadas oportunidades de reuso, a 

estruturacao em camadas e o agrupamento das classes em pacotes. 
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Foram detalhados ainda os projetos de distribuicao, de casos de uso, de classes, de 

subsistemas, de fachadas, de capsulas, entre outros. 
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Arquitetura de SW - Modelo de Visoes 

E) L I N 0 1 - Orientapao a Objetos com Java 

Parte 1: Fluxo de Implementacao 

Obietivos: 

• Obter uma visao geral dos aspectos basicos de implementacao: conceitos basicos, 
responsaveis e documentos, fluxo de atividades e guias; 

• Implementar as classes do modelo de projeto em termos de componentes (codigo fonte 
ou executavel, arquivo de documentacao, etc); 

• Definir a organizacao do c6digo utilizando subsistemas de implementacao; 

• Testar os componentes como unidades; 

• Integrar os componentes desenvolvidos em uma versao executavel do sistema. 

Parte 2: Orientacao a Objetos com Java 

Modulos do Curso; 

1. Introducao 
2. JSDK 
3. Sintaxe basica 
4. Classes, objetos, atributos e metodos 
5. Criacao e remocao de objetos 
6. Tipos de referenda, strings e arrays 
7. Heranca, polimorfismo e ligacao dinamica 
8. Modelagem em camadas 
9. Classes abstratas e interfaces 
10. Excecoes 
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11. Pacotes 
12. Componentes AWT 

Resumo: 

Inicialmente, houve um pequeno curso introdut6rio de fluxo de implementacao que, 

principalmente, serviu para ensinar boas praticas de codificacao, mostrar a atividade de 

codificacao dentro de um projeto de software, como ela se encaixava nas fases do projeto, 

quern era responsavel por essa atividade, os artefatos produzidos, entre outros conceitos 

basicos. 

A segunda parte dessa disciplina foi muito interessante, pois a medida que, cada 

m6dulo era ensinado, havia uma atividade pratica a ser executada. Como cada m6dulo era um 

complemento do todo, ao final do curso um projeto completo havia sido desenvolvido. E essa a 

forma ideal de ser ensinada uma linguagem de programacao, pois so se apreende a programar 

praticando. 

Inicialmente, foi mostrada um pouco da historia sobre Java e Orientacao a Objetos, 

alem de suas vantagens. Depois foi apresentado o JSDK - Java Software Development Kit, 

que e o conjunto de ferramentas, bibliotecas e exemplos para desenvolvimento em Java. Foi 

ensinado ainda como compilar e executar arquivos Java. 

Na sequencia, foi abordado: a sintaxe basica Java, suas classes, objetos, atributos e 

metodos, referencias, strings, arrays, conceitos de heranca e polimorfismo, classes abstratas e 

interfaces, excecdes, pacotes e componentes AWT. 

F) TST_01 - Testes de Software 

Obietivos: 

• Apresentar e discutir os conceitos basicos sobre o processo de testes; 

• Entender como criar e utilizar os artefatos gerados ao longo deste processo; 

• Exercitar os conceitos apresentados; 

• Apresentar os diferentes tipos de ferramentas que podem ser utilizadas no processo de 
testes. 

Motivacao: 

• Existe grande possibilidade de injecao de falhas humanas no processo de 
desenvolvimento de software; 

• O processo de testes faz parte da garantia de qualidade de software (SQA); 

• Os custos associados as falhas de software justificam um processo de testes 
cuidadoso e bem planejado. 

Finalidades dos testes: 

• Verificar se todos os requisitos do sistema foram corretamente implementados; 

• Identificar defeitos e erros nao identificados; 

• Assegurar, na medida do possivel, a qualidade e a corretude do software produzido; 
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• Reduzir custos de manutencao corretiva e retrabalho; 

• Assegurar a satisfagao do cliente com o produto desenvolvido; 

• Produzir casos de teste que tern elevada probabilidade de revelar um erro ainda nao 
descoberto com uma quantidade minima de tempo e esforco; 

• Comparar o resultado dos testes com os resultados esperados a fim de produzir uma 
indicacao da qualidade e da confiabilidade do software; 

• Verificar a correta integragao entre todos os componentes de software. 

Modulos do Curso: 

1. Conceitos chaves 
2. Relagao com fases e outros fluxos 
3. Fluxo de testes 
4. Ferramentas de testes 

Resumo: 

Inicialmente, foi observado o processo de teste que incorpora as seguintes etapas: 

planejamento, projeto, implementacao, execugao e avaliacao dos testes. Em seguida foram 

analisados os dois tipos de abordagem de testes, a funcional ("caixa preta") e a estrutural 

("caixa branca"). Outro conceito chave discutido foi o de estagios de testes, que sao: os testes 

de unidade, de integragao. de sistema e de aceitagao (homologagao). Cada um desses 

estagios foi detalhado, e foram apresentados os principais tipos de testes realizados em cada 

estagio. 

O curso teve continuidade, com a relagao entre os testes e as fases de 

desenvolvimento de um SW e com os fluxos de atividades. Essa relagao fica mais clara ao 

observar as figuras a seguir. 
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Foi discutido, entao, as atividades, artefatos e responsabilidades do fluxo de testes, 

onde foi visto que existem os seguintes papeis: 

• projetista de teste: responsavel pela producao do piano de testes, pelo projeto de testes, 

pela planilha de testes e pelo relatorio de avaliacao; 

• desenvolvedor: aquele que constroi os componentes de teste; 

• testador: preenche a planilha de testes e quando necessario, elabora o registro de 

solicitagao de mudancas. 

Por fim, algumas das ferramentas utilizadas para testes foram introduzidas, estas, 

serao abordadas mais detalhadamente, nas duas outras disciplinas de ferramentas de testes, a 

TST_02eaTST_03 . 

G) SCM_01 - Gerencia de Configuragao 

Obietivos: 

• Fornecer os principais conceitos relacionados a gerencia de configuracao; 

• Criar uma visao geral de como a gerencia de configuragao pode ser aplicada ao seu 

projeto. 

Modulos do Curso: 

1. Introdugao 
2. Adogao gradual 
3. Padroes 
4. CVS 
5. Builds com ant 
6. Bugzilla 
7. Gerencia de mudancas 
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8. Fluxo de gerencia de configuragao de ambiente 

Resumo: 

Antes de tudo, foram discutidos com a turma, todos os problemas que vinham 

ocorrendo antes da criacao da gerencia de configuragao. Problemas como: quebra de 

comunicagao, dados compartilhados, manutengao multipla e atualizacao simultanea. 

A gerencia de configuragao, ou ainda o controle de mudancas ou versoes, como ela 

tambem e conhecida, e o processo de identificar, organizar e controlar modificagoes ao 

software que esta sendo construido, maximizando a produtividade ao minimizar os enganos. 

Foram apresentados, entao, alguns conceitos basicos de gerencia de configuragao, 

como: configuragao, baseline, repositorio, lock, check-out, check-in, tags, branch, merge, build 

e release. 

Depois foram mostrados alguns padroes usados em gerencia de configuracao e o 

CVS (Concurret Versions System). Foi tambem mostrado o Ant, um software para a construgao 

automatica de builds, e o Bugzilla, uma ferramenta de controle de defeitos e melhorias em 

sistemas e que pode ser usada para gerencia de mudancas. 

O curso foi finalizado com uma discussao sobre o planejamento de configuragoes de 

mudangas, os passos que sao recomendados, o ambiente que tern que ser organizado, as 

atividades e responsaveis, alem das ferramentas mais utilizadas. 
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4.2. Modulo 2 

H) LIN_02 - J2ME (Java 2 Micro Edition) 

Obietivos Gerais: 

• Capacitagao inicial para desenvolvimento de software e sistemas moveis com 

tecnologia J2ME. 

Obietivos Especificos; 

• Apreensao de conceitos basicos e intermediaries sobre sistemas de informacao 
baseados em dispositivos mbveis; 

• Apreensao de conceitos basicos e intermediaries sobre desenvolvimento de software 
usando J2ME, com enfase em CLDC e MIDP; 

• Apreensao de conceitos basicos e intermediaries sobre desenvolvimento de sistemas 
distribuidos usando o protocolo HTTP; 

• Apreensao de conceitos basicos e intermediaries sobre desenvolvimento de software 
usando metodos e processos sistematicos; 

• Desenvolvimento de projetos de software, de natureza didatica: 

• Tecnicas de modelagem de sistemas m6veis 

• Metodos de processos sistematicos 

• Ferramentas de apoio ao desenvolvimento 

• Uso de emuladores de dispositivos m6veis 

Conteudo: 

Conceitos teoricos: 

• Desafios a construcao de software e sistema Wireless 

• Visao geral da tecnologia Java 

• Organizacao da J2ME 

• Detalhes tecnicos CLDC 

• Detalhes tecnicos MIDP 

• API MIDP 

• API CLDC 

• Tecnicas para desenvolvimento de MIDLets 

Atividades praticas: 

• Ambiente para desenvolvimento MIDP 

• MIDLets com interface de alto nivel 

• MIDLets com persistencia 

• MIDLets com interface de baixo nivel 

• MIDLets conectados utilizando o protocolo HTTP 
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Resumo: 

Essa disciplina tambem foi muito importante, as atividades praticas ocorreram no 

decorrer de toda a disciplina e ao fim, a avaliacao dela foi realizada mediante um projeto 

utilizando alguns dos conceitos ensinados. 

A disciplina, que e continuacao da LIN_01, aborda a linguagem de programacao 

J2ME, que e a linguagem Java para softwares embarcados, a Micro Edition, linguagem usada 

pelos softwares de sistemas moveis como os celulares e PDAs. 

Inicialmente, foi apresentado um breve historico, alem de alguns conceitos basicos 

para J2ME, como: CDC, CLDC e MIDLets. 

A parte pratica teve inicio com a instalacao de todo o ambiente para desenvolvimento 

e teste de MIDLets usando emuladores. A figura a seguir, apresenta alguns dos tipos de 

emuladores: 

Em seguida, comecou-se a utilizacao do J2ME Wireless Toolkit e foi ensinado como 

criar um MIDLet HelloWorld, o primeiro. Foi ensinado ainda como compilar e executar o 

primeiro MIDLet. 

Foi apresentado, a seguir, varios elementos visuais da LCDUI de alto nivel, como: 

Displayable, Screen (List, Textbox, Alerts, Form), Ticker. E alguns MIDLets foram 

desenvolvidos na parte pratica. 
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Foram abordadas a modelagem e a implementacao de MIDLets com persistencia de 

registros e componentes da LCDUI de baixo nivel, como o Canvas, Image, Graphics e Font. 

Por fim, ensinou-se a publicar MIDLets com servidores HTTP e a construir protocolos 

de comunicacao usando servlets. 

I) ASW_01 - Arquitetura de Software para Celulares 

Modulos do Curso: 

• Introducao aos sistemas embarcados 

• Arquiteturas de software para celulares 

• A arquitetura Plataforma 2000 da Motorola 

• Gerenciamento de memoria limitada 

Resumo: 

Este curso tambem foi dividido em duas partes, inicialmente foi apresentada uma 

introdugao sobre sistemas embarcados, e em seguida a arquitetura de software da Motorola foi 

detalhada. 

Na primeira etapa, foi explicado o conceito de softwares embarcados, foram 

mostradas suas caracteristicas principais, areas de aplicagoes. Discutiu-se ainda sobre os 

desafios de projeto e os principais processadores, suas vantagens e desvantagens, de acordo 

com as especificacoes de projeto foram mostradas. Os principais processadores estudados 

foram: 

• Processadores de uso geral (software); 

• Processadores de aplicagao especifica (ASIPs); 

• Processadores de prop6sito unico (hardware). 

Alem dos processadores foram apresentados os principais dispositivos de 

entrada/saida e as linguagens empregadas. E finalizando essa etapa, foram mostrados alguns 

topicos importantes sobre metodologia de projeto. 

Na segunda etapa, a arquitetura Plataforma 2000, ou P2K, da Motorola foi 

apresentada. Essa plataforma P2K, e a arquitetura padrao para quase todos os produtos da 

Motorola, as diferencas de software para cada produto especifico e acrescentada a P2K, como 

mostra a figura a seguir. 
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J) TST_02 - Ferramentas de Testes: 

Ferramentas de Teste: 

• Automatizam atividades do processo de testes. 

• Tipos de ferramentas descritas no curso: 

Planejamento e projeto de testes: Rational TestManager. 

Implementacao de componentes de teste 

o Teste de GUI (capture/ replay; criacao de scripts): Rational Robot. 

o Testes de unidade: JUnit e Rational Test RealTime. 

o Testes de performance: Canoo e JMeter. 

M6dulos do Curso: 

1. Rational TestManager 
2. JUnit 
3. Rational Test RealTime 
4. Rational Robot 
5. JMeter 
6. Canoo 

Resumo: 

Neste curso algumas ferramentas utilizadas para testes de software foram estudadas 

em laboratorio, para uma maior familiarizacao da turma. 

Discutiu-se sobre as ferramentas citadas acima, abordando seus detalhes nos 

modulos do curso, incluindo atividades praticas como: criacao de um projeto de testes, 

implementacao, execucao e avaliacao dos resultados de alguns casos de testes, utilizando o 

TestManager; criacao de um piano de testes, configuracao de Controllers, do Timer e dos 

Listeners de um ThreadGroup, utilizando o JMeter, com isso foi possivel ate avaliar os 

resultados por graficos gerados pela ferramenta. 

O software Ant, uma ferramenta em Java utilizada para automatizar processos 

(javadoc, criacao de arquivos jars e testes), tambem foi apresentada neste curso. 

K) TST_03 - Ferramentas para Testes de Aplicacoes J2ME 

Ferramentas Usadas: 

• Rational RequisitePro 
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• Rational TestManager 
• Rational ManualTest 

Mbdulos do Curso: 

1. Conceitos de teste e certificacao de aplicagdes J2ME 
2. Testes funcionais de aplicacoes J2ME 
3. Testes unitarios de aplicacoes J2ME 
4. Automacao de testes unitarios 
5. Teste de carga em aplicacoes J2ME Cliente/ Servidor 

Resumo: 

Este ultimo curso na area de ferramentas de testes foi bastante interessante, pois, foi 

quase todo pratico e poucos assuntos novos foram apresentados. Como este estava fazendo 

parte de uma sequencia de duas outras disciplinas anteriores, havia bastante assunto para 

colocar em pratica. Esta disciplina pode ser praticamente considerada um laboratbrio das 

outras duas. 

A turma foi dividida em equipes, cada uma encarregada de alguns casos de testes 

de um projeto preparado pelo professor. Foi necessario criar um projeto de testes utilizando o 

Rational Administrator, depois um projeto de requisitos, utilizando o RequisitePro, em seguida 

foi necessario elaborar o piano de testes no TestManager e, seguindo o piano de testes, 

executaram-se os testes manualmente, e foram gerados relatorios com os resultados. 

Todos os artefatos produzidos por cada equipe foram entregues ao professor, que 

fez uma troca entre as equipes, e cada equipe ficou responsavel por executar os casos de 

testes de outra equipe, gerar novos resultados e depois disso avaliar os artefatos produzidos 

pela outra equipe. 

Ao final de tudo, cada equipe teve que ir apresentar para toda a turma seus casos de 

testes e seus resultados. Para que o projeto inteiro fosse discutido pela turma e cada um 

pudesse aprender com os erros e acertos dos outros. 

L) TCC_01 - Trabalho de Conclusao de Curso 

Objetivos: 

• Realizar uma atividade de estagio sob a orientacao direta de um dos professores do 
curso; 

• Verificar a capacidade que o estagiario tern de propor inovagoes para suas atividades 
do estagio, inovagoes que poderao vir ate a ser adotadas pela Motorola; 

• Avaliar o rendimento do estagiario, analisando assiduidade e produtividade, alem de 
outros fatores; 

• Ao fim, cada estagiario deve ter desenvolvido um TCC, que pode ser individual ou em 
grupo, e escrito uma monografia, que sera avaliada junto com as metricas colhidas 
durante todo o periodo de avaliacao; 
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Resumo: 

Essa atividade esta tendo inicio agora, toda a equipe de estagiarios foi dividida sob a 

orientacao de tres professores do Cln. Estes professores estao se reunindo periodicamente 

com os estagiarios, que estao ainda na fase de escolha do tema para o TCC. 

Algumas metricas ja estao sendo recolhidas, para isso estao sendo utilizadas 

algumas ferramentas computacionais que geram relatorios de atividades diarias, alem das 

avaliacdes dos lideres de equipe e dos professores orientadores. 
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5. Estagio 

5.1. Introducao 

O estagio e resultado de uma parceria entre a Motorola e o Cin - Centro de 

Informatica da UFPE. Ao todo foram selecionados 30 estagiarios. Para a etapa de estagio, 

realizada sob a orientacao da Motorola, na area de testes, os estagiarios foram divididos em 

tres equipes de trabalho, coordenadas pelos lideres de equipe. As equipes sao: TDMA, KJava 

e GSM. A divisao ficou da seguinte forma: 

• TDMA: 16 estagiarios; 

• KJava: 2; 

• GSM: 12. 

O presente relat6rio descreve atividades realizadas na equipe de TDMA, sobre a 

coordenacao do Team Leader Sr. Edson Fontes. Esta equipe ja existia no CESAR e trabalha 

ligada diretamente ao nucleo de testes da Motorola em New Jersey (EUA). Alem do lider 

Edson, existem ainda na equipe mais cinco pessoas, que auxiliaram no treinamento dos novos 

estagiarios, pois ja tinham experiencia nessa area. 

Sabe-se que a tecnologia TDMA para celulares vem perdendo espago para a 

tecnologia GSM e futuramente ela deixara de existir, mas como ainda ha uma grande fatia de 

mercado que ainda usa aparelhos TDMA, a Motorola ainda investe nessa tecnologia. Alem 

disso, ainda existem melhorias sendo realizadas e novos servigos sendo oferecidos para que 

esses usuarios nao fiquem insatisfeitos. 

Inicialmente foi necessario estudar parte da documentagao da Motorola sobre a area 

de testes em TDMA, para familiarizagao com a forma de trabalho e a organizagao. Depois, 

iniciou-se o estagio propriamente dito na area de testes de CSD (Circuit Switch Data). Em 

seguida houve uma mudanga para a area de testes automaticos com a ferramenta PTF. 

Algumas atividades pequenas nas areas de MTS e testes de regressao, tambem, foram 

realizadas. E, atualmente, esta sendo realizado um trabalho com novas aplicagoes de 

aparelhos de langamentos futuros da Motorola. 

5.2. Testes de CSD 

Os testes de CSD (Circuit Switch Data) simulam a comutacao telefonica entre dois 

aparelhos celulares e duas estagoes radio-base (ERB). Os procedimentos dos testes sao 

automatizados e executados atraves de programas feitos em linguagem Java. Os testes 

utilizam equipamentos sofisticados que medem niveis de potencia dos sinais e verificam a 

sinalizacao entre os equipamentos, por exemplo. Um exemplo de teste e o do comportamento 

do aparelho no deslocamento entre celulas adjacentes de um sistema celular. 

Equipamentos utilizados: 

• Uma fonte de alimentagao programavel. 
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• Dois IFR 1900, analisadores de banda de sistemas celulares, equipamento que 

Simula uma ERB e analisa o comportamento da sinalizacao entre ele e a unidade 

de teste. 

• Uma Junior Box, interface entre o PC e os IFR. 

• Um micro PC. 

• Um aparelho celular (chamado unidade de teste); 

• Um isolador de ondas de radio-frequencia (RF Box). 

• Cabos de conexao. 

As figuras abaixo mostram alguns dos equipamentos utilizados: 



Unidade de teste Vista frontal do IFR 1900 

PCRunring 
•'t.i .- - i..-

j 

MP6832B 

Ffyrt»ji Supply i-1' I900CSA 

Red Cables 
• At9 for connecting GPI8 Ports 

Orange Cable 
- Standard DB 25 to C E Connector 
• Used to tftftfface Zm Board and Phone 

Purple Cable 
• Standard 6-18VAC adapter with Plug 

Pink Cable 
- Standard OB 9 RS232 Serial Cable 

Enlarged View of Contents of RF Box 

J-r 
Jrifcr 
Test 

6-18 VAC 

Ligagao fisica entre os equipamentos 

Resultados Obtidos: 

Esses testes ainda nao haviam sido realizados antes pela equipe de testes do 

CESAR, portanto essa ainda e uma atividade experimental, mas nao foi possivel conseguir 
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grandes progressos, pois uma das fontes programavel queimou e o processo de reparo e 

bastante demorado. Sendo assim, os testes foram interrompidos e os estagiarios que 

trabalhavam com CSD tiveram que ser re-alocados para outras atividades. 

5.3. PTF 

PTF (Phone Test Framework) e uma ferramenta de automatizacao de testes utilizada 

pela Motorola. E desenvolvida em Java e formada por um grupo de casos de testes que 

manipulam o telefone celular como se fosse um usuario. Estes casos de testes verificam o 

comportamento apropriado do aparelho, observando o que e apresentado no display, ou seja, 

os detalhes que um usuario veria pressionando teclas, escolhendo menus, fazendo e 

recebendo ligacoes, enviando mensagens de texto, etc. 

O PTF e rodado num microcomputador com o Java instalado e se comunica com o 

aparelho celular atraves de uma interface serial (RS-232) ou de uma interface USB. Em alguns 

casos de testes sao necessarios dois aparelhos, usando duas interfaces de comunicacao do 

microcomputador. 

Inicialmente teve-se que aprender a instalar o PTF nos microcomputadores. Depois 

dessa fase foi ensinado como realizar testes automatizados pelo PTF, comecando-se a rodar 

alguns desses para familiarizacao com a ferramenta e com os testes. Mas esses testes que 

foram rodados inicialmente nao eram testes que a Motorola esperava oficialmente os 

resultados, ja que ainda era fase de treinamento. Quando muitos desses testes ja haviam sido 

realizados e ja era possivel detectar e ate corrigir algumas falhas, passou-se a realizar tambem 

testes com prazos de entrega de resultados para a Motorola. Quando nao se conseguia corrigir 

as falhas, era preciso relatar, para que fossem abertas requisicoes de mudancas (CRs),. 

Depois outra etapa foi iniciada, a de desenvolvimento, utilizando o PTF. Como 

existem ainda alguns testes de TDMA, que nao foram totalmente automatizados, testes semi-

automaticos de outra ferramenta de teste, o MTS (Mobile Test System), e preciso automatiza-

los, utilizando para isso o PTF. Tentou-se automatizar um caso de teste do SMS utilizando 

inicialmente a linguagem de baixo nivel. Apos, ter sido aprendido um pouco da linguagem, 

passou-se a estudar umas bibliotecas especificas para simplificar o trabalho, ja que elas 

permitem o reuso. A ferramenta que contem essas bibliotecas e denominada Application Test 

Framework (ATF). Atualmente esta tentando-se desenvolver casos de teste utilizando o PTF e 

o ATF. Porem, essa atividade nao e prioridade. Assim, quando aparece outra com um prazo 

definido, e necessario deixa-la e passar para a outra e por isso os progressos tern sido um 

pouco limitados. 

Resultados Obtidos: 

• Conseguiu-se instalar ja varias versoes do PTF. 

• Diversos tipos de teste foram realizados, na fase de treinamento, testes que necessitavam 

de configuracoes diferenciadas. 
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• Foi aprendido como identificar diferentes tipos de falhas, como corrigir e relatar falhas; 

• Testes com prazos de entrega de resultados a Motorola foram realizados. 

• Automatizou-se um caso de teste utilizando PTF e esta tentando-se automatizar novos 

casos de teste utilizando para isso a biblioteca ATF. 

5.4. Feature - Feature Interaction 

Atualmente esta sendo realizado um trabalho novo na area de analise e 

desenvolvimento de novos testes. Esse trabalho e feito com as novas aplicacoes (features) que 

estao sendo criadas para um telefone que ainda sera lancado no mercado. Ele e chamado 

internamente pela equipe de Bonito, mas quando ele for lancado pela Motorola tera outro nome 

de produto. 

Esses testes verificam o comportamento de duas aplicacoes interagindo entre si 

(feature interaction), procurando encontrar possiveis falhas que nao foram previstas. Por 

exemplo, alguns casos de teste verificam o comportamento da interacao entre a aplicacao 

PhoneBook (agenda) e a de mensagens SMS, analisando o que acontece com a primeira 

aplicacao quando chega uma nova mensagem de texto. 

Nessa atividade, ha um maior contato com o pessoal de New Jersey atraves de 

reuniSes feitas com o software de conferencia NetMeeting, alem de contato por telefone e e-

mail. 

A atividades resumem-se a: 

• elaboracao de novos casos de teste e verificacao de seus resultados, que devem ser 

relatados na lingua inglesa. 

• Envio dos casos de teste a equipe de New Jersey para avaliacao. 

• A equipe de New Jersey avalia, corrige erros, informa os resultados e escolhe os casos 

de teste que deverao ser implementados. 

• Elabora-se o documento que relata os testes manuais. 

• Finalmente e apresentado novamente o documento para o pessoal de New Jersey, que 

ira automatizar os casos de teste. 

Provavelmente alguns desses casos de teste serao desenvolvidos utilizando o PTF. 

Resultados Obtidos: 
• Elaborou-se um conjunto de casos de teste, que foram apresentados para avaliacao da 

Motorola. 

• O resultado da avaliacao foi recebido e a partir dele foi elaborado o documento que 

detalha a realizacao dos testes manuais. 

• Este documento tambem ja foi enviado para a avaliacao da Motorola. 
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• Ele foi enviado de volta para serem feitas alteragoes. 

• Entrou-se, entao, numa segunda fase, foi passado um novo conjunto de casos de teste 

para serem elaborados. 
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CONCLUSAO 

O estagio em questao ainda nao foi finalizado, todas as suas atividades deverao, 

realmente, terminar em meados de junho, por isso, os resultados obtidos ate entao podem ser 

considerados resultados parciais, existem muitas atividades que foram citadas, mas ainda 

estao em andamento. 

Essa turma de estagiarios teve as desvantagens de ser a primeira, ja que este tipo 

de programa ainda nao existia. Por isso, os resultados podem nao ter sido os esperados, mas 

certamente muito servira para a proxima turma que tera inicio logo apos o termino das 

atividades da primeira. 

Pode-se considerar que o objetivo fundamental do programa foi alcangado, ja que a 

formacao de profissionais com especializacao em Engenharia de Software foi bem sucedida. O 

curso que foi dado aos estagiarios foi de excelente nivel, vieram inclusive profissionais da 

Motorola dos Estados Unidos e de Sao Paulo para complementar essa formacao. 

Alem disso, o bom trabalho que vem sendo realizado esta comegando a colher 

resultados, pois a Motorola vem passando mais atividades para o nucleo de Recife agora, e 

trabalhos que exigem uma maior responsabilidade. A proxima turma tera o privilegio de ver 

consolidado esses resultados e, com isso, terao acesso a atividades bem mais interessantes. 

A experiencia adquirida tanto com o treinamento, como com a atividade pratica foram 

muito importantes. E_ muito interessante conhecer o funcionamento de uma grande empresa, 

ver como ela trabalha, como funcionam os seus processos, e tudo isso foi proporcionado pelo 

estagio em questao, sem que a formagao profissional fosse deixada em segundo piano. Esse 

foi, com certeza o diferencial desse programa. 
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