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I . Ap r esen t a ^ a o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este documento consists no relatorio da disciplina de Estagio Supervisionado, 

realizado pelo aluno de graduacao, Vinicius de Albuquerque Campos, do curso de Ciencia 

da Computacao, Campus II - Campina Grande da Universidade Federal da Paraiba. 

O estagio foi realizado do periodo de Maio a Outubro de 2000, na empresa 

Engebit, cuja sua descricao e a descricao da propria tarefa de estagio se encontra abaixo. O 

orientador academico deste estagio e o professor da graduacao de Ciencia da Computacao 

Hazencleve Freire de Medeiros e o orientador tecnico e um dos proprietaries da empresa, 

Jose de Castro'Neto. 

Na maior parte das secoes encontra-se referenda a documentos em anexos 

gerados em cada secao, sendo recomendavel verificar o anexo indicado. 



2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Am b ie n t e dc Es t a gio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 . A em p r esa 

2.1.1. Descricao da Empresa 

A Engebit e uma empresa que foi iniciada pelo processo de incubacao do 

POLIGENE, que e a base GENESIS de Campina Grande. A Engebit desenvolve softwares 

e presta servicos de consultoria na area de eficiencia energetica das Micro e Pequenas 

empresas. 

Para atingir tais objetivos a empresa conta com mna equipe de corpo multi-

disciplinar, compreendendo profissionais especialistas das areas de Computacao, 

Engenharia Eletrica e Design. 

2.1.2 Missao da Empresa 

" Finnar-se no mercado como desenvolvedora de softwares e prestadora de servicos 

na area de eficiencia energetica das micro e pequenas empresas, contribuindo para o nao 

desperdicio da energia eletrica ". 
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2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P r o d u t o s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 Caracterizacao e justificativa do produto 

A atual politica economica brasileira, aliada ao crescente aumento do consumo de 

energia eletrica, e a tendencia mundial de globalizacao do mercado, tern exigido que as 

empresas tomem-se cada vez mais competitivas. Esta competitividade de mercado exige 

um continuo aumento de produtividade das empresas, que implica, obrigatoriamente, em 

reducao de custos. E atraves deste contexto, que torna-se cada vez mais difundida a 

aplica^ao de tecnicas de gerenciamento energetico como ferramenta de redu9ao de custos. 

Segundo o Ministerio das Minas e Energia, a energia eletrica, que tern uma 

participa9ao importante na matriz energetica mundial, e a fonte principal de energia 

utilizada no Brasil. Por isso tern sido alvo de programas e campanhas de conserva9ao por 

parte de organismo governamental, como e o caso do Programa Nacional de Conserva9ao 

de Energia Eletrica - PROCEL, coordenado pelas Centrais Eletricas Brasileiras S.A. -

ELETROBRAS. Uma importante ferramenta na conscientiza9ao da necessidade da 

utiliza9ao da energia de modo mais racional e economico, principalmente pelo fato da 

mesma atuar no aspecto financeiro da rela9ao entre consumidor e fornecedor, 

estabelecendo pre90 S e condi95es de fornecimento, e a tarifa de energia eletrica. Este 

sistema tarifario tern o objetivo de promover tanto a sobrevivencia financeira das empresas 

concessionarias como o de induzir nos consumidores a necessidade do uso racional da 

energia eletrica, premiando economicamente os consumidores mais eficientes no uso da 

energia eletrica, e taxando os que fazem mau uso del'a. 

O investimento necessario para viabilizar a conserva9ao de uma certa quantidade de 

energia eletrica e substancialmente inferior ao necessario para produ9ao, transmissao e 

distribui9ao desta mesma quantidade. Segundo a Agenda para Aplica9ao de Energia, o 

custo para produ9ao, transmissao e distribui9ao de lkW de energia eletrica encontra-se em 

torno de US$ 2.500,00, enquanto para se economizar os mesmos lkW seria necessario um 

investimento em torno de US$ 500,00, demonstrando que a conserva9ao de energia 



eletrica constitui-se num otimo negocio, tanto do ponto de vista economico-financeiro, 

como tambem ambiental. 

Em muitos dos casos, os consumidores nao tern o conhecimento adequado da 

estrutura tarifaria, procedendo-se apenas ao pagamento da fatura sem qualquer tipo de 

anaiise, no sentido de verificar o que se esta pagando, e se esta pagando a mais pelo uso 

irrational da energia, porque se esta pagando. As faturas de energia eletrica constituem-se 

numa sintese dos parametros de consumo. A analise delas e importante para o consumidor 

executar iun gerenciamento energetico em suaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA instala9oes, podendo levar a medidas de 

reducao de custos que implicam em retornos financeiros imediatos, que poderao ser 

reaplicados na otimizacao de suas instalacoes. 

Foi nesse contexto que surge a ideia de se criar uma ferramenta de gerenciamento 

energetico, eficaz e de facil manuseio pelo usuario, atraves de um software, j a que a 

informatica e um importante meio de difusao e processamento de informasoes, sendo 

tambem um dos ramos de atividade que detem as maiores taxas de crescimento, nao 

conhecendo o que e crise ou recessao. Quase todas as empresas tern pianos de iniciar ou 

ampliar os seus processos de in form atiza9ao, representando uma demanda crescente por 

servi90s e produtos de informatica. Fazendo uso da informatica, pretendemos desenvolver 

um software educativo de gerenciamento e diagnostico energetico, destinado a empresas e 

consumidores em geral, com o intuito de ajuda-los a administrar com eficiencia os 

recursos destinados a gastos com eletricidade. A escolha do software como forma de 

gerenciamento energetico se justifica principalmente pela facilidade e rapidez no 

tratamento dos dados a serem processados, bem como pela grande difusao da informatica 

nas empresas. O CENERG sera um software de simulacHo que tera um custo equivalente a 

aproximadamente 5% do investimento em controles fisicos(automa9ao). 

O CENERG em todas as suas modalidades(descritas abaixo) tern o objetivo de 

educar os consumidores de energia eletrica sobre a importancia do seu uso racional, 

automatizando o trabalho e as medidas administrativas para se evitar desperdicios. Para 

tanto, analisa a u t iliza9ao da energia e realiza um estudo historico sobre as faturas da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 



unidade consumidora e dos equipamentos instalados, auxiliando em um piano que evitara 

o desperdicio energetico, entre outras funcionalidades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.2 Produtos e servicos da empresa 

O CENERG sera comercializado em cinco versoes, com funcionalidades e precos 

diferenciados; a finalidade e atender aos tres segmentos basicos de consumo ( 

convencional, horo sazonal azul e verde): 

• CENERG - Industrial: destinado a consumidores industrials enquadrados no 

subgrupo de consumo A4 e em qualquer modalidade tarifaria. Apresenta alguns 

diferenciais: sera utilizado pela propria empresa, permitindo a mesma o seu 

proprio gerenciamento energetico e planejamento de a9oes de corregao; e 

voltado para o ambiente WINDOWS, sendo uma estrutura mais amigavel e de 

facil utiliza9ao; possuira um modulo infonnativo bastante complete Estas 

caracteristicas basicas estao presentes nas tres versoes. Possui caracteristicas e 

funcionalidades especificas para este setor, como a s imulate de faturas, 

detec9ao de motores superdimensionados, substitui9ao de equipamentos, 

controle de manuten9ao e almoxarifado etc. 

• CENERG - Horo: destinado principalmente a^consumidores do setor Comercial 

enquadrados no subgrupo de consumo A4 e enquadradas em qualquer 

modalidade tarifaria. E mais simples que o anterior, nao sendo oferecido todas as 

funcionalidades. Possui caracteristicas e funcionalidades especificas para este 

setor, como a simulate) de faturas Horo-sazonais, calculo do potential de 

economia, eficiencia de equipamentos, etc. 

• CENERG - Conv: destinado principalmente a consumidores do setor 

Comercial, pequenas industrias e consumidores de forma geral, enquadrados no 

subgrupo de consumo A4 e optantes pela modalidade tarifaria Convencional. E o 

mais simples, nao sendo oferecido todas as funcionalidades. Possui 

caracteristicas e funcionalidades basicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 



• CENERG - Panificado ras: destinado exclusivamente as panificadoras. 

Auxiliara o panilicador na determina9ao de forma a maximizar o aproveitamento 

de uma fornada, por exemplo. Para isto sera levado em considera9ao dados 

como: produto a ser produzido, caracteristicas dos fornos, horario de 

funcionamento dentre outros fatores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• CENERG - Modulo WEB: Ja o CENERG direcionado aos consumidores 

residenciais consultores em eficiencia energetica, umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site e uma ideia nova sem 

concorrentes no mercado. OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA servi9o fornecera graficos precisos e relatorios 

detalhados. Pretendemos munir, atraves deste servi90 , o consultor de 

informa9oes que o auxilie na tomada de decisao. 



2.2.3 Mercado-alvo 

Serao descritos a seguir os fatores e justificativas que indicam a existencia e a 

viabilidade de um mercado consumidor. Destacaremos o mercado do CENERG -

Industrial, nossa principal modalidade. 

O nosso mercado e constituido por Consumidores de Energia Eletrica de varios 

setores, como o industrial, comercial, Servico Publico, Poder Publico e Outros. 

A Conservacao de Energia e um tema atual e de grande importancia para o pais, 

tendo uma importante participacao no planejamento do setor eletrico. A escassez de 

recursos financeiros para investimentos na expansao do sistema eletrico e a possibilidade 

de esgotamento dos recursos hidreletricos, tern tornado cada vez mais constantes os 

debates sobre a necessidade do gerenciamento energetico. 

A politica tarifaria possui um papel estrategico na Conservacao de Energia, tendo o 

objetivo de coibir o seu uso indiscriminado e irrational. A nao utilizacao correta da 

energia por parte dos consumidores, acarreta em um aumento nos custos com Energia. E 

com o intuito de diminuir esses custos, que estamos desenvolvendo um software nesta 

area, de aplicacao direta pela empresa para um gerenciamento energetico eficiente. 

Nosso mercado-alvo sao empresas consumidoras de energia eletrica de varios 

setores, notadamente as industrias de pequeno e medio porte, que se encaixam no grupo de 

consumo A4. De acordo com numeros fornecidos pelas concessionarias de energia 

eletrica, este mercado consumidor, que inicialmente sera o nordeste brasileiro, apresenta-

se de fonna bastante atrativa. Estima-se que existam no Nordeste (mercado inicial) cerca 

de 20.000 consumidores do sub-grupo de consumo A4. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.2.4 Descricao do espaco fisico da empresa 

Segue a descri9ao da empresa em termos de capacidade fisica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Qtd Identificacao do Rccurso 

1 Computador K6 450 MHz, HD 3.6 MB. 64 MB. Kit multimidia, placa de 

rede, faz/modem 

1 Computador Pentium 166 MHz. HD 2.5 MB. 32 MB 

1 Computador IBM Pentium 300 MHz 90MB, placa de rede 

1 Impressora jato de tinta HP 890 CXI 

1 Impressora tipo matricial 

3 Estabiiizadores 

3 ^ e s a s para computador 

6 Cadeiras tipo giratorias 

2 Mesas de escritorio 

1 Ar condicionado 

1 Sala exclusiva para o projeto 

2.2.5 Aspectos Positivos 

Os aspectos positivos da capacidade fisica da empresa se concentram nos bons 

equipamentos utilizados e no fato de ter um espaco individualizado, o que nao acontece 

com muitas empresas em estado de incubacao. Disto decorre uma serie de vantagens, tais 

como a op9ao de estabelecer uma rotina em horarios pouco usuais, como a noite e final de 

semana. 

2.2.6 Aspectos Negativos 

Os aspectos negativos da capacidade fisica da empresa poderri ser resumidos de 

acordo com a falta de recursos fmanceiros para a estrutura9ao de uma rede de 

computadores, por exemplo e de capacidade de aquisi9ao de melhores softwares, tal como 

um software para controle de versao. 

Infelizmente tambem nao foi possivel a realiza9ao de treinamentos para uma maior 

capacita9ao tecnica, tambem decorrente da falta de recursos fmanceiros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. Descr ica o d o P r o b le m a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No inicio das atividades pertencentes a este estagio houve a necessidade de concluir 

o principal produto da empresa, o CENERG. Para isto deveria ser feita a modelagem, a 

codificacao e os testes dos modulos restantes para o lancamento do produto no mercado. 

Apos a modelagem dos modulos restantes e durante o processo de codificacao, que foram 

concluidos (ver anexo A4), surgiu a necessidade de repensar e portanto redirecionar as 

fonnas pelas quais a Engebit desenvolve seus projetos. 

O produto esta concluido, entretanto nac sera lancado no mercado de imediato, pois 

mudancas neste projeto foram e estao sendo formuladas para que melhor atinjam seus 

objetivos e sobretudo para que correspondam a missao da empresa: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Firmar-se no mercado como desenvolvedora de softwares e prestadora de sen'igos na 

area de eficiencia energetica das micro e pequenas empresas, contribuindo para o nao desperdicio da 

energia eletrica ". 

Por decisao unanime da empresa o produto que a Engebit tern em maos sera 

utilizado por um seleto grupo de industrias, sob extrema observacao por parte da Engebit, 

para que a empresa possa estudar e incorporar a evolucao do projeto um feedback mais 

apurado dos requisitos levantados desde o inicio do projeto e de outras necessidades que 

porventura sejam levantadas por estes futuros clientes em potencial. 

Entretanto por que o CENERG nao esta atualmente apto para o mercado ? 

Esta pergunta nao seria levantada se sua resposta nao fosse dada com precisao. 

Podemos englobar as dificuldades levantadas no projeto, durante este estagio, em duas 

categorias: Dificuldades tecnologicas e de evolucao do produto. 
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3.1 Dificuldades tecnologicas 

Aqui serao tratados os problemas concementes ao processo de codificacao do 

produto, ao Sistema Gerenciador de Banco de Dados escolhido para o projeto e a 

metodologia de testes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.1 Codificacao do produto 

A Engebit trabalha principalmente com a ferramenta RAD (Rapid Application 

Development) Delphi, devido a sua facilidade de uso, e o fato de ser um ambiente de 

programacao bastante difundido. Este ultimo fato e uma grande vantagem, pois 

ferramentas com esta caracteristica, a de serein populares, possuem grande atengao das 

empresas que as fornecem devido ao fato de serem amplamente cobradas, em tennos de 

facilidade de uso, desempenho e compatibilidade com outras ferramentas, por seus 

usuarios. De fato o Delphi 5.0 (sua ultima versao ate a conclusao deste estagio) possui 

inovacoes em tennos de desenvolvimento parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA web e recursos para que suas aplicacoes 

possam trabalhar com diferentes bases de dados; relacionais e nao-relacionais, os 

componentes ADO. Entre outraszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA inova96es que nao estao sob a otica deste trabalho. 

Retornando as dificuldades enfrentadas em tennos de codifica9ao podemos apontar 

uma como sendo justamente a facilidade e flexibilidade que a ferramenta RAD 

proporciona. Em outras palavras, e necessario ter um padrao de codifica9ao muito bem 

definido para o desenvolvimento do projeto, pois existem diversas maneiras de se fazer a 

mesma coisa. Uma seria e imediata implica9ao disto e o comprometimento da legibilidade 

do codigo, ate porque o mesmo e construido em equipe (entretanto a experiencia mostra 

que isto nao acontece apenas em trabalhos realizados em grupo). 

Outra seria implica9ao do problema citado se refere as regras do negocio do projeto, 

que podem ser diluidas atraves do codigo. Em uma situa9ao hipotetica podemos imaginar 

um dos programadores colocar uma regra de integridade de Banco de Dados agregado ao 

evento de algum componente da interface da aplica9ao. Isto acontece comumente e, em 

aplica9oes pequenas pode ser tolerada tal permissividade. Entretanto em grandes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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aplicacoes, tais como o CENERG isso causa uma "cefaleia coletiva" de grandes 

proporcoes aos envolvidos com projeto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.2 Sistema Gerenciador de Banco de Dados escolhido para o projeto 

O sistema de arquivos escolhido inicialmente para o projeto foi o Paradox, incluso 

no pacote do Delphi 5.0 (entretanto este sistema acompanha o Delphi desde sua primeira 

versao). Talvez reahnente ele nao tenha sido escolhido, mas sim usado por uma questao de 

integracao explicita que o Delphi tern com este . 

De fato e muito comum usar esta combinacao para pequenos projetos. Entretanto 

para um projeto do purte do CENERG o Paradox nao atende as necessidades de seguranca 

que este tipo de aplicacao necessita, tendo em vista que e uma aplicacao destinada ao setor 

industrial gerando grandes responsabilidades, ate mesmo em tennos juridicos, para a 

empresa. 

Esta escolha foi justificada perante a dificuldade que a venda de um SGBD aliado 

ao CENERG obviamente traria. E inegavel que fatores admimstrativos freqiientemente 

interferem nas escolhas das fecnologias envolvidas em um projeto. 

3.1.3 Metodologia de testes 

Os testes aplicados ao CENERG nao seguiram a risca uma metodologia. Talvez pelo 

fato de que o sistema seja composto por um vasto conjunto de calculos, a maioria dos 

testes aplicados ao sistema se restringiram a integridade destes. Nisto a empresa realmente 

obteve exito, pois os calculos desenvolvidos pelo sistema possuem a" precisao e robustez 

necessaria. 

Entretanto para os testes realizados para o sistema como um todo os testes nao se 

mostraram eficientes. Seria ideal a empresa trabalhar com uma tecnologia que auxiliasse o 

desenvolvimento de testes no sistema. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.2 Dificuldades de evolucao do produto 

Aqui serao tratados os problemas conceraentes a internacionalizagao do produto, a 

geracao de novas versoes do produto e as dificuldades em relacao as interfaces. 

3.2.1 Internacionalizacao do produto 

O CENERG possui dificuldades para a sua internacionalizacao, tendo em vista que 

no inicio do projeto nao eram conliecidos os mecanismos que viabilizam esta tarefa. As 

mensagens do sistema nao se encontram centralizadas em algum lugar para que, quando 

for necessaria uma traducao para outro idioma, isto nao seja extremamente laborioso. O 

que obviamente acarreta em prejuizos de tempo e de investimento financeiro. 

Outra dificuldade levantada neste estagio sobre a internacionalizacao do produto se 

refere a falta de planejamento quanto a uma centraliza9ao das regras de negocio do sistema 

CENERG. Cada pais possui particularidades quanto aos calculos e propositos pertencentes 

a este sistema. Podemos tomar como exemplo hipotetico o. sistema tarifario da Argentina 

que nao se enquadra com os calculos realizados atualmente pelo CENERG, obviamente 

direcionados ao sistema tarifario brasileiro em vigor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.2 Geracao de novas versoes do produto 

Novamente o fato de" as regras de negocio estarem descentralizadas e atadas a 

interface do sistema e citado como fonte de problemas. Uma nova versao de um produto 

implica em manuten9ao de codigo, alem da redistribui9ao do produto junto aos clientes. 

Ambas as tarefas se tornam arduas. A primeira certamente acarreta em demora da gera9ao 

de uma versao. A segunda ocasiona um dispendio excessivo de tempo e dinlieiro, alem da 

pior dana9ao para um negocio: a insatisfa9ao do cliente ! 

E sabido que grande parte do patrimonio de uma empresa consiste em seus 

produtos. Em termos de software, e considerando o tipo de programa9ao que pode ser feita 

atraves de componentes, podemos citar estes como os produtos de uma empresa tal como a 

Engebit. A falta de componentes criados pela Engebit acarreta, alem de uma "perda de 

patrimonio", em uma grande dificuldade em produzir versoes de seus produtos. 
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3.2.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dificuldades em relacao as interfaces 

Um dos projetos da Engebit e o CENERG - Modulo WEB, que, como explicado 

acima, e direcionado aos consumidores residenciais abordando a eficiencia energetica, 

consistindo em umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site na web. 

Temos entao a web como mna interface do CENERG, tendo em vista que o modulo 

citado e um subconjunto das funcionalidades realizadas pelo sistema. Entretanto, assim 

como uma possivel mudanca na interface do CENERG, a concretizacao deste modulo 

torna-se diflcil perante a extrema dependencia que as funcionalidades possuem em relacao 

a sua interface. 
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4 . P r op os t a de Solu^ ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A modelagem de todos os modulos foram realizados, e estao em anexo. Entretanto 

nem todos foram codificados devido ao fato de que alguns foram excluidos da versao atual 

para apenas serem implementados na proxima versao. O esclarecimento de quais modulos 

foram implementados e quais nao o foram esta presente no topicozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Atividades 

Desenvolvidas. 

Em relacao aos demais problemas identiflcados no item anterior, os quais 

agrupamos em dificuldades tecnologicas e de evoluqao do produto, tern suas solucoes em 

fase de estudo pois necessitam de aprofundamento e amadurecimento, pois algumas delas 

dependem de tecnologias novas. 

A seguir as solucoes sugeridas para os problemas referentes as dificuldades tecnicas 

e de evolucao do produto. Novamente a identificacao das soliupoes que ja foram 

implantadas constam no topico Atividades Desenvolvidas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.1 Dificuldades Tecnologicas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.1 Codificacao do produto 

Quanto ao processo de codificacao a opcao que, atualmente, melhor se adequa ao 

proposito de solucionar as dificuldades encontradas esta no modelo de desenvolvimento 

em 3 camadas. 

Tal modelo preve a divisao do programa em tres partes bem defmidas e distintas: 

• Interface com o usuario 

• Regras de negocio 

• Banco de dados 

A divisao e nao intromissao de uma camada na outra e fundamental para o sucesso 

desse modelo. Este modelo tambem e chamado "n-camadas" e "multi-camadas". 

Interface com o usuario: 

A primeira regra na construcao da interface deve ser a economia e simplicidade de 

codigo. A necessidade de manutencao de um programa e diretamente proporcional a sua 

complexidade, portanto devemos sempre nos preocupar em desenvolver interfaces simples 

e estaveis, ja que essa e a parte do programa que deve ser distribuida para os usuarios. 

Essa camada tambem e conliecida como camadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cliente. 

Regras do negocio: 

Essa camada tern a fiincao de servir a camada cliente, executando processos em 

funcao de suas requisicoes. A "inteligencia" do sistema deve se concentrar nessa camada, 

sendo que todo e qualquer acesso aos dados deve ser feito por essa camada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Banco de dados: 

Dentro da iilosofia de desenvolvimento 3 camadas, deve-se utilizar o banco de 

dados como um repositorio, evitando-se a utilizacao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA triggers e stored procedures com o 

objetivo de evitar a dispersao do codigo das regras e aumentar a portabilidade. 

A tecnologia, ainda em estudo pela empresa que viabiliza a utilizacao do modelo 

descrito e a tecnologia MIDAS. Ela faz parte do ambiente Delphi, o que e uma grande 

vantagem para a equipe de desenvolvimento da Engebit, ja escolada na ferramenta. 

O MIDAS e a ferramenta que interage as partes, possibilitando a comunicacao entre 

elas. Assim como tudo no Delphi, o MIDAS foi feito com o cuidado de encapsular os 

detalhes, deixando o programador se preocupar com questoes mais relevantes para o 

desenvolvimento da aplicacao. O MIDAS esta presente no lado cliente (interface) nos 

componentes de conexao, e no lado servidor (regras de negocio) exercendo o papel de 

mediador entre a aplicacao e o meio de transporte dos dados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.2 Sistema Gerenciador de Banco de Dados escolhido para o projeto 

O CENERG usara o SGBD Interbase, que vem se mostrando um SGBD robusto e 

que atende as necessidades de seguranca requeridas pelo projeto. 

Entre suas principais caracteristicas destacamos o fato dele ser 100% relational, 

estando disponivel para as plataformas Windows, Linux, Solaris, Netware, Sun Sparc, 

IBM Power PC, IBM Power Series e HP. 

Como principais beneflcios para o desenvolvedor a facilidade na instalacao, no uso 

e na manutencao. Sua arquitetura e baseada no padrao ANSI SQL 92; implementa: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Two phase commit 

• Event alerts 

• Triggers 

• Stored procedures 

• User Defined Functions (UDF) 

• Arrays 

• Blobs 
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• Driver.J DHC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Caracteristicas estas que justificam a robustez do SGBD. 

Atualmente o Interbase esta na versao 5.6 para as plataformas Windows, Linux e 

Netware. A partir da versao 6, o Interbase sera gratuito, com o codigo fonte aberto. Dentre 

as promessas para a nova versao: 

• Replicator de dados 

• Novo console para gerenciamento de buncos de dados 

• Integracao de aplicacdes com o Interbase atraves de API 

• Campos TIME, DA TE E TIME-STAMP 

Para os usuarios de Delphi 5 a integracao com o Interbase se da atraves de acesso 

nativo (sem o driver BDE) atraves de dos componentes Interbase Express (IBX). EBX e 

justamente o conjunto de componentes Dataware que disponibilizam acesso ao banco de 

dados via API do Interbase. IBX e baseado na arquitetura de acesso a dados dos 

componentes do Delphi, e e totalmente integrado com o Data Module Designer, trazendo 

como principais beneficios: aumento de performance, funcionamento sem o BDE, abertura 

de inumeras transacoes em uma mesma conexao com o banco de dados. 

Apesar da performance do Interbase ser menor em relacao ao Paradox (conclusao 

esta baseada em literaturas a respeito), o Interbase se mostra como a melhor opcao em 

tennos de SGBD para o projeto, considerando o grau de complexidade do sistema 

CENERG. A tecnologia esta em estudo pela empresa para ser aplicada ao projeto o mais 

rapido possivel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.3 Metodologia de testes 

Como foi destacada esta caracteristica no topico anterior, o ideal para o projeto seria 

a empresa possuir uma tecnologia que auxiliasse na fase de testes. Para isto temos em 

desenvolvimento o TAD (Testador automatico Delphi). 
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O TAD foi o trabalho de conclusao de graduacao de um dos componentes da 

Engebit, Jose de Castro Neto, e atraves de um excerto deste sera feita uma breve descricao 

do mesmo: 

"O TAD trata-se de um testador de programas automatico direcionado para a 

linguagem de codificacao: Object Pascal, a versao orientada a objetos da linguagem 

procedural Pascal 

O funcionamento do sistema e da seguinte maneira. Em uma primeira etapa o 

usuario interage com a ferramenta, infonnando a subclasse estendida dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA framework , que 

se deseja testar. Esta subclasse esta escrita em uma DLL (indicada pelo usuario) que estara 

ligada ao framework . Em um segundo momento e feita a monitoracao executando-se a 

aplicacao em analise atraves de um ou mais metodos de teste da subclasse de teste 

inicializando-se os objetos em um estado inicial. No inicio da execucao de cada metodo da 

aplicacao em analise e fornecido um estado esperado pelo objeto. Apos a execucao de 

cada metodo e verificado se o estado atual (gerado durante a execucao do aplicativo) e 

igual ao estado esperado (estados definidos pelo usuario quando escreve sua classe de 

testes). Com essa infonnacao em maos a ferramenta indica os pontos onde o teste nao foi 

bem sucedido, ou seja, o estado atual dos objetos nao representa o estado esperado". 

O TAD ainda nao se encontra finalizado, pois ele estava de certa forma "esquecido 

nos poroes da Engebit". Entretanto a empresa esta amadurecendo o projeto devido a sua 

evidente necessidade, alem de buscar cada vez mais um aperfeicoamento de seus metodos 

de testes atraves da Engenharia de Software. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dificuldades de evolucao do produto 

4.2.1. Internacionalizacao do produto 

A Engebit se utilizara de uma centralizacao dos textos envolvidos no sistema, com o 

intuito de facilitar o processo de traducao para outros idiomas. Atraves de um arquivo de 

inicializacao contendo todos os textos referidos no sistema, esta ideia se concretizara, pois 

esta tecnica e amplamente utilizada por softwares que contem a caracteristica de serem 

internacionalizaveis. 

Quanto as regras de negocio, que dependem de pais para pais, serao centralizadas da 

maneira como foi descrito o modelo de 3 camadas, de muito facilitando a distribuicao do 

produto em diversos paises. 

4.1.5 Dificuldades em relacao as interfaces 

O modelo de 3 camadas tambem e a grande promessa para que as interfaces do 

produto estejam independentes de sua computacao. A empresa estuda a integracao do 

Delphi com azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA web, estudo este que vem se mostrando compensador tendo em vista as 

facilidades que este ambiente de programacao prove para este proposito. Podemos, a titulo 

de exemplificacao, falar sobre a tecnologia incorporada ao Delphi, em sua ultima versao, 

para sua integracao a Web: o Internet Express. 

O Internet Express e um assistente para a construcao de paginas dinamicas, que 

utiliza JavaScript e XML, para controlar os dados contidos nas transacoes de aplicacoes 

multicamadas baseadas no modelo MIDAS, e envolve um conjunto de componentes da 

guia Internet Express e da guia Midas, no ambiente Delphi. Sendo assim mais um reforco 

para justificar a utilizacao do modelo MIDAS. 

4.1.6 Geracao de novas versoes do produto 

A empresa acredita na utilizacao do modelo 3 camadas como um fator de facilitacao 

de manutencao do codigo de seu sistema, o que implica na flexibilidade de fazer upgrades 

junto a sua clientela. Isto devido ao fato de que as mudancas de uma versao para outra do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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produto serao mais eficientes, pois o modelo citado fomece mecanismos que viabilizam 

modificacoes especificas no sistema. 

A construcao de componentes particulares ao CENERG cumprira a promessa de 

reusabilidade de software com destreza, alem de "aumentar o patrimonio da empresa". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5. At ivid a d e s Desen volvid a s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As atividades do estagio consistiram na revisao da metodologia pelo estagiario, a 

aplicacao da mesma nos modulos inerentes ao estagio e a sua respectiva codificacao. A 

fase de testes da codificacao e o estudo para o novo SGBD (Sistema Gerenciador de 

Banco de Dados) do sistema , que sera utilizado na proxima versao do produto, tambem 

fizeram parte do estagio. Os produtos gerados pelo estagio seguem em anexo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.1 Entendimento, Levantamento de Requisitos e definicao da fronteira do sistema 

Foi feito um estudo dos propositos do sistema em conjunto com os demais 

integrantes do projeto, que ja haviam levantado todos os requisitos necessarios para o 

sistema, seguindo as indicacoes desta fase a partir da metodologia empregada Analise 

Essencial. 

Atraves de entrevistas com clientes em potencial da ferramenta e de bibliografia 

especializada no assunto e a experiencia profissional de um dos componentes da Engebit, 

cuja formacao academica e Engenharia Eletrica, foi possivel definir os requisitos do 

problema, assim como a fronteira do sistema. 

O produto desta fase, que durou aproximadamente 20 boras, e a descricao dos 

modulos 1 e 2 do Cenerg, que seguem em anexo (A4). 

5.2 Revisao da Metodologia de desenvolvimento 

Foi feito um estudo da metodologia que a empresa j a havia utilizado para modelar a 

parte initial do sistema e que fora vista na graduacao na disciplina Sistemas de 

Informacoes I. A metodologia e a Analise essencial. 

A bibliografia utilizada esta referenciada na bibliografia deste trabalho, entretanto e 

interessante ressaltar que alguns resumos desta metodologia foram encontrados na internet 

atraves dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sites de busca. 

Esta fase durou aproximadamente 60 horas. 
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5.3 Levantamento de Requisitos e definicao da fronteira do primeiro modulo do 
sistema 

Foi feito um detalhamento dos requisitos levantados na primeira atividade citada, 

com a diferenca de que aqui o modulo 1 foi o foco do estudo. Todas as funcionalidades, 

levantadas siiperficialmente na primeira atividade foram revistas aqui. 

Esta fase durou aproximadamente 20 horas. 

Para a atividade: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.4 Documentacao do primeiro modulo 

Foram utilizadas as ferramentas de modelagem da metodologia empregada, e os 

produtos desta fase, que durou aproximadamente 40 horas estao no anexo (A4). 

A partir da descricao do modulo 1, foram gerados os Diagramas de Fluxo de dados 

(DFD), os modelos Entidade-Relacionamento (MER), e o acrescimo ao Dicionario de 

Dados do sistema. 

5.5 Codificacao do primeiro modulo 

O produto desta fase esta, obviamente, no codigo do sistema. Tendo em maos os 

produtos gerados pela fase anterior nao houveram maiores dificuldades para a conclusao 

desta atividade. 

A duracao desta atividade foi de aproximadamente 40 horas. 

5.6 Testes de codificacao 

Foram empregados testes na codificacao do primeiro modulo focalizando os 

calculos empregados pelo sistema, tendo sido estes concertados com exito. Os problemas 

identificados em relacao ao sistema como um todo, que surgiram nesta etapa do estagio, 

estao descritos no topicozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Descrigao do Problema. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.7 Levantamento de Requisitos e definicao da fronteira do segundo modulo do 

sistema 

Foi feito um detalhamento dos requisitos levantados na primeira atividade citada, 

com a diferenca de que aqui o modulo 2 foi o foco do estudo. Todas as funcionalidades, 

levantadas siiperficialmente na primeira atividade foram re vistas aqui. 

Esta fase durou aproximadamente 20 horas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.8 Documentacao do segundo modulo 

Foram utilizadas as ferramentas de modelagem da metodologia 'empregada, e os 

produtos desta fase, que durou aproximadamente 40 horas estao no anexo (A4). 

A partir da descricao do modulo 2, foram gerados os Diagramas de Fluxo de dados 

(DFD), os modelos Entidade-Relacionamento (MER), e o acrescimo ao Dicionario de 

Dados do sistema. 

Entretanto, a partir de uma decisao estrategica da empresa amplamente discutida no 

topicozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Descrigao do Problema, por decisao unanime da empresa, que este modulo nao 

seria codificado para a primeira versao definitiva do produto. Portanto as atividades 

codificacao do segundo modulo e teste de codificacao do segundo modulo nao foram 

realizadas. 

5.9 Estudo do SGBD Interbase 

Foi iniciado o estudo deste SGBD que sera implantado no sistema e os 

conhecimentos adquiridos pelo estagiario serao passados aos demais componentes da 

empresa atraves de um mini-curso sobre o mesmo. 
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5.10 Levantamento de requisitos, modelagem do sistema e codificacao do Sistema de 

Controle de Doacoes da Prefeitura de Solanea 

Foram feitas algumas entre vistas com o prefeito do Municipio de Solanea e com a 

secretaria de acao social deste municipio a fim de obter os requisitos necessarios para a 

modelagem do sistema. Foram construidos os Diagramas de Fluxo de dados (DFD), os 

modelos Entidade-Relacionamento (MER), e o Dicionario de Dados do sistema, que 

constam no anexo A4. 

O Sistema de Controle de Doacoes da Prefeitura de Solanea foi de grande 

importancia para o processo de desenvolvimento da empresa devido a oportunidade de 

podermos aplicar melliorias que serao usadas no CENERG. 

Algumas conclusoes tambem foram retiradas a partir deste pequeno sistema, tal 

como a necessidade de se usar ferramentas profissionais, e nao "qualquer. uma que faca o 

servico". Isto se refere, por exemplo, a ferramenta de criacao de relatorios que acompanha 

o Delphi, o Quick Report, que nao atende com destreza as necessidades de um sistema 

grande como o Cenerg, entretanto foi de grande serventia para o Sistema de Controle de 

Doacoes da Prefeitura de Solanea. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 

Contando com a experiencia adquirida com o Cenerg na aplicacao da metodologia e 

na codificacao, este sistema nao demorou para ser concluido (cerca de 40 horas). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6. Con cIusOes e Sugestocs zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os conhecimentos adquiridos na graduacao de muito valeram no processo de 

conclusao deste estagio. Entretanto e compreensivel que so a pratica aplicada ao mercado 

de trabalho realmente levanta as questoes cruciais da profissao. Gostaria de propor uma 

maior aproximacao da Universidade com o mercado de trabalho, atraves de convenios 

mais solidos entre estes. 

A experiencia neste estagio mostrou que apesar de uma boa fimdamentacao teorica 

existem coisas no mercado de trabalho que nao sao abordadas na graduacao, (levando em 

consideracao a grade curricular que cursei) tais como administrar um projeto complexo e 

suas grandes uriplicacdes. De fato tudo esta previsto na teoria, e muitas yezes os erros 

surgem justamente por se fazer uma distancia desta. Entretanto sugiro que os projetos das 

disciplinas se "encaixem" de alguma maneira mnas com as outras. E isto certamente e 

possivel. 

Gostaria de frisar que realmente senti necessidade de Engenharia de Software e que 

a ausencia de um laboratorio para tal durante o tempo em que cursei as disciplinas 

detenninaram um prejuizo irreparavel 

Tambem gostaria de sugerir que a graduacao fosse mais estimulada a realizar cursos 

para a comunidade, talvez sendo isto tido como uma forma ate de avaliacao do alunado. 

Cursos que tivessem conteudo basico ou aprofundado, mas que beneficiassem criancas 

carentes,- por exemplo, entre outros segmentos da sociedade. Afinal de que adianta 

Campina Grande ser tida como referenda nacional em tennos de tecnologia se a grande 

maioria da populacao da cidade nao sabe utilizar nem mesmo um editor de texto ? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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PLANO DE ESTAGIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Ambiente do Estagio 

Descricao da Empresa 

A ENGEBIT e uma empresa que foi iniciada pelo processo de incubacao do 

POLIGENE, que e a base GENESIS de Campina Grande. A ENGEBIT desenvolve 

softwares e presta servicos de consultoria na area de eficiencia energetica das Micro e 

Pequenas empresas. Para atingir tais objetivos a empresa conta com uma equipe de corpo 

multi-disciplinar, compreendendo profissionais especialistas das areas de Computacao, 

Engenliaria Eletrica e Design. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• "•': • • 

Missao da Empresa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Firmar-se no mercado como desenvolvedora de softwares e prestadora de 

servigos na area de eficiencia energetica das micro e pequenas empresas, contribuindo 

para o nao desperdfcio da energia eletrica ". 

Estagio de Desenvolvimento 

A empresa trabalha atualmente no desenvolvimento do C E N E R G , principal 

produto da empresa. O CENERG, que e urn software de controle energetico, encontra-se 

atualmente com alguns modulos concluidos, migrando para a fase de conclusao. 

Produtos e Servicos 

A ENGEBIT desenvolve os produtos e presta os servicos abaixo: 

• O C E N E R G - sistema de controle de gastos com energia eletrica. Este software e 

responsavel pelo processamento dos dados da unidade consumidora fornecidos pelo 

usuario, fazendo a analise tecnica e financeira do consumo de energia eletrica. 

Acompanha o CENERG urn modulo educativo composto de informacoes que abrangem 

os principais usos de energia eletrica no processo produtivo e contendo recomendacoes 

uteis para o usuario utilizar a energia eletrica de maneira mais eficiente. 

• Consultorias - a empresa atua tambem prestando servicos as micro e pequenas 

empresas atraves de consultorias tecnologicas na area de eficiencia energetica. 

• Desenvolvimento de Sistema - servico de desenvolvimento de sistemas 

computacionais. 
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MercadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-alvo 

O mercado da ENGEBIT e constituido por micro e pequenas empresas de varios 

setores, como o industrial e comercial. Resultados de dados colhidos com estas empresas 

apontam grandes custos adicionais em suas faturas de energia eletrica, mostrando serem 

estas empresas consumidoras em potencial dos nossos produtos e serv^os. 

Descri^ao sucinta do produto em desenvolvimento 

O CENERG e urn software de apoio a tomada de decisSo no que tange as acoes na 
area de conservacao e reducao de gastos com energia eletrica. 

O objetivo e fazer urn aplicativo de interacao com o usuario amigavel que, alem de 

cmnprir as suas fungoes gerenciais, tambem sirva como um.meio de educar os seus 

usuarios sobre como proceder para um melhor uso da energia eletrica. 

O sistema e dividido em duas estruturas principais: 

> Modulo Educativo - composto de iitfonnacoes que abrangem os principais usos de 

energia eletrica no processo produtivo, contendo recomendacoes uteis para o usuario 

conservar energia eletrica, em seus diversos usos, alem de outras informacoes de 

grande importancia para a adequada utilizacao de eletricidade e esclarecimentos sobre 

os principais termos tecnicos utilizados no processo de controle energetico; este 

produto utilizara recursos de multimedia e sera de grande interatividade com o usuario, 

realizando uma funcao infonriativa e educativa. 

> C E N E R G - e uma ferramenta de Gerenciamento Energetico para as micro e pequenas 

empresas que faz uma monitorizacao e controle do consumo de energia eletrica da 

unidade consumidora; este software e responsavel pela analise dos dados tecnicos 

fornecidos pelo usuario, como dados de suas faturas de energia eletrica, dados 

referentes a suas instalacoes eletricas, entre outras; atua propondo ac5es para a corre9£o 

do mau uso da energia, caso existam, e realizando um estudo sobre a viabilidade 

economica das medidas a serem tomadas, como investimento, tempo medio de retorno 

do investimento, economia alcancada com o investimento, etc. Sao funcionalidades do 

CENERG: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S indica9ao da estrutura tarifaria otima; 

S potencial de economia da empresa; 

proposi9ao de horarios de funcionamento alternatives para maquinas e equipamentos; 

S detec9ao de equipamentos ineficientes ou superdimensionados; 

S controle de demanda; 

calculo de perdas eletricas; 

S corre9ao do fator de potencia; 

S instala9ao de banco de capacitores; 

S dimensionamento de motores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Este sistema tern o objetivo de educar os consumidores de energia eletrica sobre a 

importancia do seu uso rational, automatizando o trabalho e as medidas administrativas 

para se evitar desperdicios. Para tanto analisa a utilizacao da energia e realiza um estudo 

historico sobre as faturas da unidade consumidora e dos equipamentos instalados, 

auxiliando em um piano que evitara o desperdicio energetico. 



2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Supervisao 

Identificacao e endereco do supervisor tecnico: 

Nome:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jose de Castro Neto 

Endereco: Rua Americo Braza Bairro: Sao Jose 
Fone: 342 0200 CEP: 58107-623 

Identificacao e endereco do supervisor academico: 

Nome: Hazencleve Freire de Medeiros 

Endereco: Rua Maria de Lourdes C. Lima 

Fone:333 3050 CEP: 58109095 

Bairro: Bodoconzo 
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i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Resumo do Problema Objeto do Estagio 

O dominio do problema a ser analisado neste estagio e a modelagem e a 

implementacao de dois modulos restantes para a conclusao do Produto CENERG, 

principal produto em desenvolvimento pela Engebit. 

O CENERG e um software de apoio de tomada de decisao, para pequenas e medias 

industrias, no que tange as acoes na area de conservacao e reducao de gastos com energia 

eletrica, como citado acima. Este produto encontra-se em adiantado estado de 

desenvolvimento, restando apenas, entre outras pequenas tarefas, dois modulos a serem 

concluidos. 

O primeiro modulo se inicia pelo cadastro de dados dos equipamentos usados na 

industria, dados estes necessarios para o calculo dos apontamentos de desperdicios do 

consumo de energia. Tais calculos envolvem as perdas devido a demanda da energia 

contratada por uma concessionaria de Energia, ao consumo energetico em horarios 

criticos, ou seja, de elevado valor financeiro (consumo em horarios de ponta), e ao fator de 

potencia, sendo este ultimo calculado a partir do maquinario da industria. 

A partir dos dados cadastrados sobre o maquinario, seu horario de funcionamento e 

as modalidades de tarifacao energetica, o sofware sera capaz de indicar a mellior estrutura 

tarifaria, dentre as cadastradas, e apresentar o potencial de economia da empresa. Ainda 

inerente a este modulo tem-se a geracao da Curva de Carga, recurso visual que auxilia na 

analise do comportamento do consumo de energia durante um determinado espaco de 

tempo. 

Funcionalidades em destaque neste primeiro modulo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Primeiro Mddulo 

• Cadastrar Equipamentos. 

• Simular contas de energia nas diversas modalidades tarifarias 

• Indicar estrutura tarifaria otima. 

• Apresentar o potencial de economia da empresa; 

• Gerar o grafico de uma Curva de Carga 
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O segundo modulo se inicia pelo controle da demanda contratada de energia pela 

industria a partir de uma concessionaria. Operar uma industria com a menor demanda de 

potencia possivel sem prejudicar a producao, representa um dos objetivos da utilizacao 

racional de energia eletrica. 

O gerenciamento da instalacao de banco de capacitores consiste nos calculos que 

envolvem a diminuicao do fator de potencia, alvo da economia de energia em uma 

industria, inerentes a instalacao de capacitores apropriados. 

E necessario que o sistema faca a deteccao de equipamentos que estejam interferindo 

na economia de energia, atraves de um mal funcionamento. Tais equipamentos podem 

estar ineflcientes ou superdimensionados. Tambem e possivel escolher um equipamento 

que melhor se adeque a atividade em cujo mesmo esteja ineficiente ou superdimensionado, 

atraves da organizacao do almoxarifado de equipamentos. 

Por fim o sistema fara a proposicao de horarios de funcionamento alternativos, com 

o intuito de otimizar a relacao entre o consumo da industria e a demanda de energia 

contratada por uma concessionaria. 

Funcionalidades em destaque neste segundo modulo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Modulo 

• Controlar demanda; 

• Gerenciamento da instalacao de banco de capacitores; 

• EJetectar equipamentos ineflcientes ou superdimensionados; 

• Dimensionar mot ores. 

• Organizar almoxarifado de equipamentos 

• Propor horarios de funcionamento alternativos para maquinas e equipamentos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4. Proposta de Solucao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A metodologia de analise e a linguagem de programacao utilizados para solucionar 

o problema proposto seguem as escolhas feitas no inicio do projeto pela empresa. A 

metodologia e a Analise Essencial e a linguagem de programacao e o DELPHI 5.0. 

O estagio se iniciara atraves de uma fase de estudo do problema a ser modelado. 

Junto com a equipe de desenvolvimento da empresa sera feito uma revisao no 

levantamento de requisitos do primeiro modulo, alem de uma revisao da metodologia em 

paralelo com estas atividades. 

Apos a fase initial de ambientacao do estagiario ao problema e a ferramenta de 

modelagem sera iniciada a fase de documentacao do primeiro modulo na metodologia, 

oportunidade esta de revisar requisitos de sistema junto com a equipe da empresa. 

Tendo em maos tal documentacao inicia-se a codificacao do primeiro modulo, 

seguindo em paralelo a fase de testes do mesmo. 

Processo analogo sera realizado com o segundo modulo. 

Por fim, baseado em estudos anteriores feitos pela empresa e objetivando a iniciacao 

das atividades inerentes a proxima versao do produto, sera feito um estudo no Interbase. 

O Interbase e o SGBD que substituira o usado pela versao que sera concluida durante este 

estagio. 
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5. Atividades a Serem Desenvolvidas 

As atividades do estagio consistem na revisao da metodologia pelo estagiario, a 

aplicacao da mesma nos modulos inerentes ao estagio e a sua respectiva codificacao. A 

fase de testes da codificacao e uma mudanca no SGBD, que sera utilizado na proxima 

versao do produto, tambem fazem parte do estagio. 

Atividade Numero de Horas Atividade 
(considerandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 horas 

dedicadas por dia) 

Entendimento, Levantamento de Requisitos e definicao 

da fronteira do sistema 

20 horas 

Revisao da Metodologia de desenvolvimento 60 horas 

Levantamento de Requisitos e definicao da fronteira do 

primeiro modulo do sistema 

20 horas 
3 

Documentagao do primeiro modulo 40 horas 

Codificacao do primeiro modulo 40 horas 

Testes de codificacao 40 horas 

Levantamento de Requisitos e definicao da fronteira do 

segundo m6dulo do sistema 

20 horas 

Documentagao do Segundo modulo 40 horas 

Codificacao do segundo modulo 40 horas 

Testes de codificacao 40 horas 

Estudo do SGBD Interbase 80 horas 

TOTAL 440 horas 
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6.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aprovacao 

Local para assinaturas do Supervisor Tecnico, do Supervisor Academico e do 

Coordenador da disciplina de Estagio Supervisionado no DSC/UFPB. 

Supervisor Tecnico 

Supervisor Academico 

Coordenador da disciplina de Estagio Supervisionado 
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A2 - Declara^ao da empresa aprovando o resultado do estag 



Av. Americo Braga, 33 - Sala 201- Ed. 1L Faro 

Sao Jose - Cainpina Grande - Parafba 

C.E.P.: 58107-623 

Fone/Fax: (0**83) 342 0200 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Declara?ao 

Eu, Jose de Castro Neto, declaro que o aluno Vinicius de 

Albuquerque Campos, aluno do curso de Ciencia da Computacao da 

Universidade Federal da Paraiba, Campus I I - Campina Grande, cumpriu as 

360 horas, no periodo de maio a outubro de 2000, necessarias para a 

aprovacao na disciplina de estagio supervisionado. O estagio foi realizado 

na Engebit Software Ltda. Como orientador na empresa do referido aluno, 

asseguro que ele teve um bom desempenho durante este periodo. 

Campina Grande, novembro de 2000. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Voc& Tern o Problema, N6s Temos a Solucao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Home page: http:/A*ww.poligene.dsc.ufpb.br/engebit 

e-mail: engebit@ uol.com.br 

http://dsc.ufpb.br/engebit
mailto:engebit@uol.com.br
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RESUMO METODOLOGICO 

METODOLOGIA : Analise Essencial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segue uma breve descricao da metodologia empregada na analise dos sistemas 

realizados neste estagio 

Analise da Essentia de um Sistema 

A analise e uma tarefa que busca facilitar a tarefa de reconhecer requerimentos 

verdadeiros dentro de um sistema. Estes requerimentos estao espalhados pelas funcoes que 

compoem o sistema, muitas vezes camuflados por caracteristicas da tecnologia usada para 

sua implementacao. 

Sao usadas dentro desta metodologia ferramentas da Analise Estruturada 

convencional, como Diagrama de Fluxo de Dados (DFD), para modelagem funcional, e o 

Diagrama Entidade Relacionamento (DER), para a modelagem funcional, e o Diagrama de 

Entidade Relacionamento (DER), para a modelagem de dados. O modelo funcional e de 

dados tern importancia equivalente dentro do metodo. 

Conceitos 

Requerimento verdadeiro: e uma caracteristica ou capacidade que o sistema deve ter 

para cumprir sua finalidade, independente da forma de sua implementacao. 

Requerimento falso: e quando o sistema consegue cumprir sua finalidade sem a 

implementacao do requerimento, ou quando uma atividade e realmente necessaria, porem 

e descrita por meio da tecnologia utilizada para sua execucao. 

Modelo do ambiente: e a fase inicial de estudo onde sao levantados os objetivos do 

sistema, a lista de eventos externos, o diagrama de contexto, a descricao sucinta do 

sistema. 

Modelo comportamental: fase em que sao gerados os modelos de dados e funcional. 

Modelo de implementacao: sao estudadas as alternativas de hnplementacao do 

sistema,agora levando em consideracao as restri9oes tecnologicas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hardware e software 

segundo seu custo e os beneflcios alcancados. 
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Sistema de Resposta Planejada 

Um sistema de respostas planejadas esta preparado para reagir a determinados 

eventos ocorridos no ambiente em que ele esta inserido. SistemaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ad hoc (de resposta nao 

programada), que atendem a qualquer estimulo nao compoe ao campo de interesse deste 

estagio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conceitos 

! 

Evento: acontecimento do mundo exterior que requer do sistema uma resposta. 

Estimulo: e a forma como o evento age sobre o sistema. 

Eventos externos: acontecimento independente que ocerre fora do sistema e provoca um 

estimulo que faz com que uma funcao seja executada dentro do sistema. 

Eventos temporais: sao aqueles que sao iniciados pela passagem do tempo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 

Resposta: conjunto de acoes executadas pelo sistema sempre que ocorre um determinado 
9 Y f t 0 -

Resppsta ad hoc: sao fqrrnadas espontan,eamente pelo sistema em resposta a um evento 

nao^jrj^to. : 

erminada antes da ocorr§ncia do evento. Resposta r̂ janeiacja; | â  r ^ p ^ f a que e oJQleiTninad̂  ptes cj^ ocorr^r) 
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Essentia do sistema 

Um sistema e composto por tres partes: atividades fundamentais, memoria 

essencial, atividades custodiais, esta e a essencia do sistema, muitas vezes estas 

caracteristicas estao escondidas por traz da tecnologia pela qual o processo foi 

implementado. Para os clientes e executores e muito dificil distinguir o que foi criado em 

funcao da tecnologia imperfeita e o que realmente esta relacionado com os objetivos da 

atividade que esta sendo executada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conceitos 

Essencia : todas as caracteristicas de um sistema de respostas planejadas que existiriam se 

o sistema fosse implementado com tecnologia perfeita. 

Tecnologia: sao os meios que os seres humanos utilizam para atingir m objetivo desejado. 

Processador perfeito: processador capaz de fazer qualquer operacao instantaneamente. 

Container perfeito: container capaz de conter uma quantidade infinita de dados, permitindo 

o acesso de qualquer processador, instantaneamente. 

Atividade Fundamental: e aquela que executa uma tarefa que e parte da finalidade 

declarada do sistema. E composta de uma resposta planejada e uma definicao do estimulo 

da atividade. 

Memoria essencial: consiste em dados produzidos pelo sistema, ou capturados do meio 

externo, que sao utilizados pelas atividades fundamentais. 

Atividades custodiais: estabelecem e mantem a memoria essencial do sistema pela 

obtencao e armazenamento da informacao necessaria as atividades fundamentais. Tambem 

atualizam as informacoes armazenadas de modo que permanecam corretas. 

Atividades essenciais compostas : executam respostas planejadas fundamentais, enquanto 

mantem a memoria essencial do sistema. 
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Sistema particionado por evento 

Uma importante perspectiva a ser descrita a respeito de um sistema de informacoes 

e a de suas funcoes, aiinal de contas todo sistema de informacoes armazena e transfonna 

dados de entrada em dados de saida. Estas transformacoes sao realizadas por suas funcoes. 

Todo modelo funcional de um sistema pode ser visto como sendo formado por uma 

representacao grafica - uma rede de funcoes ou processos interligados - , acompanhada de 

uma descricao de cada funcao e das suas interfaces. A representacao grafica do modelo 

funcional costuma ser expressa atraves de um diagrama denominado diagrama de fluxo de 

dados, abreviadamente, DFD. 

As orientacoes seguintes nos diz como particionannos o sistema por eventos como o 

uso do DFD: 

• cada bolha do diagrama representa toda a resposta plarejada do sistema a 

um unico evento; 

• cada atividade deve conter todas as acoes que seriam executadas como 

resposta a um e apenas um evento, se o sistema fosse implementado com 

tecnologia perfeita; 

• quando todas as atividades que formam a atividade essencial tiverem sido 

executadas, o sistema devera ficar inativo ate que um novo evento venlia a 

ocorrer; 

• cada atividade essencial se comunica diretamente com o mundo exterior, e 

cada uma, envia ou recebe, um fluxo de dados para acessar a memoria 

essencial do sistema, desta forma as atividades essenciais trocam 

informacoes, pois cada atividade contem a resposta completa a um evento, 

toda comunicacao direta imediata ocorre entre as sub-atividades que se 

encontram dentro das atividades; 

• cada nivel de um diagrama de fluxo de dados deve conter sete, mais ou 

menos duas, bolhas; 

• num modelo tipicamente essencial o diagrama de nivel mais elevado nao 

mostra as atividades essenciais individuais, apenas atividades agregadas. 
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iMemoria essencial particionada por objetos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para qualquer sistema, a nao ser o mais trivial, a memoria essencial tambem tern que 

ser particionada em partes compreensiveis e verificaveis de acordo com um principio. O 

resultado e um modelo de memoria essencial, facil de compreender e livre de influencias 

tecnologicas. Infelizmente, o enfoque de particionamento por eventos nao pode ser 

utilizado para a criacao deste modelo pois e facilmente notavel que teriamos uma grande 

complexidade no modelo como tambem a duplicacao de dados, pois nao e raro atividades 

distintas necessitarem dos mesmos dados, o que levaria a violacao do principio da 

modelagem minima, entre outros problemas. Por isso, os analistas tern de utilizar um 

principio diferente, um principio denominado particionamento por objetos. 

Conceitos 

Obieto: qualquer conjimto de coisas relacionadas a uma mesma ideia, sendo cada elemento 

deste conjunto chamado de instancia ou ocorrencia do objeto. 
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Particionamento por objeto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para iniciar o particionamento por objetos, os analistas devem primeiro identificar 

os elementos de dados na memoria essencial do sistema, e depois prosseguir como segue: 

1- identificar os objetos externos ao sistema que sao melhor descritos pelos 

elementos de dados (caracteristicas do objeto) na memoria essencial 

2- levantar os elementos de dados que devem ser armazenados na memoria 

essencial do sistema, de cada objeto; 

3- agrupar os elementos de dados em torno do objeto que eles representam. 

DER a partir da lista de eventos 

- 1- construir uma particao do diagrama para cada evento; 

a. usar da descricao do evento os substantivos importantes como entidades e 

os verbos importantes como relacionamentos 

2- construir um unico diagrama 

a. remanejar entidades que podem ser relacionados e vice-versa; 

b. eliminar as entidades e/ou relacionamentos que nao sao de interesse para 

os objetivos do sistema; , % 

c. verificar se o modelo construido responde a todas as perguntas que espera 

dele; 

d. dar nomes significativos aos componentes do diagrama 
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Diagrama de fluxo de dados (DFD) 

Um diagrama de fluxo de dados e uma forma grafica de mostrar a interdependencia 

das funcoes que compoem um sistema, apresentando fluxo de dados entre elas. Mostra 

ainda os arquivos logicos de dados, que sao denominados depositos de dados, como 

veremos mais adiante, bem como as entidades externas, denominacao dada tanto a origem 

dos fluxos de dados que chegam ao sistema, como ao destino dos fluxos que dele partem. 

Sua virtude e a simplicidade de sua simbologia, o numero reduzido de converses e 

regras para leitura, permitindo ao cliente participar ativamente da elabora9ao do modelo. 

Descri9ao dos elementos 

Processos: representam as a96es que o sistema executa. Pode ser estimulado por um 

evento temporal, atraves da passagem de3tempo, ou por um evento externo pelo envio de 

um fluxo de dados. E representado por um retangulo de arestas arredondadas ou por um 

circulo. Deve ser identificado por titulo formado por um verbo transitivo e um objeto. 

Entidades externas: sao as fontes ou destinos do fluxo de dados que chegam e saem do 

sistema. Mostram as interfaces do sistema com o ambiente em que ele esta inserido. E 

representado por um retangulo simples ou duplo, sendo identificado pelo nome do agente 

do mundo real que esta representando, alem do nome pode ser identificado por uma lera 

minuscula. 

Deposito de dados: representa a memoria essencial do sistema, atraves deles os processos 

trocam informa9oes. Neles os dados estao "repouso" aguardando as solicita9oes dos 

processos. Apenas processos podem acessar um deposito de dados, ou seja, outros 

depositos e as entidades externas nao tern esta permissao. Sao representados por duas 

linhas paralelas onde sao identificados por um nome, o do objeto que representam. 

Fluxo de dados: representam os dados em movimento, como dutos ligando os elementos 

do DFD. Sao representado por uma reta com uma seta em uma de suas extremidades 

indicando o sentido do fluxo. Sao identificados por um nome que represente o conjunto de 

dados que fluem por ele. Nao deve existir dois fluxos com o mesmo nome. Podem existir 

fluxos sem nome, desde que estejam ligando um processo a um deposito, esta 

representa9ao significa que todos os elementos de dados do, deposito estao fluindo por ele. 

E importante enfatizar que um fluxo de dados representa um conjunto de dados e nao o 

suporte material onde identificamos o conjunto de dados. Trata-se do fluxo de dados e nao 

do fluxo material. Portanto, por exemplo, nao devemos confundir a nota de debito com o 

formulario onde os dados estao preenchidos. 
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Diagrama de Entidade e Relacionamento 

Para representor classes de entidades, relacionamentos e atributos, costuma-se usar 

uma tecnica diagramatica chamada de Diagrama de entidade-relacionamento, denominada 

de DER. E de facil compreensao por parte dos clientes, que podem auxiliar com criticas e 

sugestoes. 

Adotaremos como premissas basicas que: 

I - somente classes de entidades possuem atributos; 

I I - toda classe de entidades possui pelo menos um atributo ou conjuntos de 

atributos que sirva como identificador; 

I I I - em toda classe de entidades nao havera atributos que nao sejam 

exclusivos daquela classe. Uma excecao e feita para os atributos que 

servirem como elementos de ligacao (atributos relacionantes ou 

referenciais) com outras classes de entidades, os quais poderao ser 

comuns; 

IV- no contexto de um sistema, nenhuma classe de entidades a eke 

pertencente existe isoladamente. Devera sempre estar ligada a pelo 

menos uma outra classe de entidade, atraves de um relacionamento, o 

qual e materializado atraves de atributos comuns, como descrito na 

• premissa anterior; 

V- entre cada duas classes de entidades devera ser expresso um unico 

relacionamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' Descricao dos elementos 

Classe de entidade: representa um objeto do mundo real, ou uma ideia, ou conceito, do 

qual seja importante guardar dados. E representado por um retangulo, e identificado pelo 

nome do objeto que representa. 

Relacionamento: e uma estrutura abstrata que identifica uma associacao entre entidades. A 

partir dos dados referentes a uma instancia de uma entidade devemos poder recuperar uma 

ou mais instancias de outra entidade. 

Dicionario de dados 

O dicionario de dados e um repositorio de informacoes sobre os componentes do 

sistema. 
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Mini-especiflcacoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao chegarmos ao nivel das funcdes primitivas devemos descreve-las, essa descricao 

e chamada de mini-especificacao. 

As funsoes deverao ser escritas com clareza e precisao, pois temos que considerar 

que esta descri9ao devera ser lida pelos analistas de sistemas e pelos futuros usuarios do 

sistema em desenvolvimento, os quais, nao necessariamente, tern forma9ao que permita 

entender, por exemplo o jargao tecnico da infonnatica. Portanto, nao poderemos usar uma 

linguagem comum, pois e notorio que tal op9ao da margem a toda subjetividade de quern 

descreve, com todas as possibilidades de se produzido um texto redundante, ambiguo, 

confuso, inconsistente e incompleto. 

Sera utilizada a tecnica de descri9ao de imni-especifica9ao denominada Portugues 

estruturado. Tal tecnica constitui-se em uma versao adaptada de nosso proprio idioma, 

com enfase em algumas classes gramaticais (no caso, verbos, de preferencia no modo 

imperativo) em detrimento de outras (normalmente adjetivos e adverbios, pois estas 

classes dao margem a confiisoes que devem ser evitadas em nome da ;clareza e da 

precisao), acrescida de constru96es tipicas das estruturas de controle existentes nas 

linguagens de programa9ao (seqiiencias, decisoes e repeti96es). Busca estabelecer 

comunica9ao de alto nivel com o usuario, atraves de termos que lhe sao familiares, e serve 

como ponte para a codifica9ao em linguagem de programa9ao. 
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A4 - Produtos trabalhados nas atividades do estagio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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f zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. Descricao do Modulo 1 do Cenerg 

O primeiro modulo se inicia pelo cadastro de dados dos equipamentos usados na 

industria, dados estes necessarios para o calculo dos apontamentos de desperdicios do 

consumo de energia. Tais calculos envolvem as perdas devido a demanda da energia 

contratada por uma concessionaria de Energia, ao consumo energetico em horarios 

criticos, ou seja, de elevado valor financeiro (consumo em horarios de ponta), e ao fator de 

potencia, sendo este ultimo calculado a partir do maquinario da industria. 

A partir dos dados cadastrados sobre o maquinario, seu horario de funcionamento e 

as modalidades de tarifacao energetica, o sofware sera capaz de indicar a melhor estrutura 

tarifaria, dentre as cadastradas, e apresentar o potencial de economia da empresa. Ainda 

inerente a este modulo tem-se a geracao da Curva de Carga, recurso visual que auxilia na 

analise do comportamento do consumo de energia durante um determinado espaco de 

tempo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0 »  

Este modulo possui as seguintes funcionalidades: 

• Cadastro dos Equipamentos. 

• Simulacao da conta de energia nas diversas modalidades tarifarias 

• indicacao da estrutura tarifaria otima. -

• potencial de economia da empresa; 

• Curva de Cargas 

Tem-se a seguir uma descricao sobre cada funcionalidade. 

1.1 Cadastro dos Equipamentos. 

E necessario que os equipamentos pertencentes a industria possuam determinadas 

informacoes cadastradas, tendo em vista que tais informacoes sao variaveis nos calculos 

dos quais o sistema se utiliza. 

Os equipamentos possuem dados ditos genericos e outros ditos especificos, sendo 

estes inerentes a cada tipo de equipamento. 
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Os dados genericos sao: 

• potencia nominal 

• potencia ativa 

• fator de potencia nominal 

• fator de potencia ativo 

• tensao de fornecimento 

Para maior esclarecimento sobre cada dado generico ver anexos 

Os equipamentos especiflcos considerados no sistema estao listados abaixo com 

seus respectivos dados especiflcos: 

• Transformador (tensao de entrada e tensao de saida) 

• motor eletrico (conjugado nominal, corrente nominal, frequencia nominal, 

rendimento, rotacao, numero de polos, fator de utilizacao, tipo) 

• iluminacao (tipo de ilumina9ao e ambiente) 

• condicionador de ar (tipo de condicionador, area, numero de pessoas, numero de 

pessoas, tipo de ambiente, incidencia do sol) 

OBS: os equipamentos especiflcos nao influem atualmente nos calculos „ „ * 

Cada equipamento esta associado a uma manutengao, que possui um responsavel e as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a9oes que devem ser tomadas alem do tempo maximo de sua realiza9ao e a periodicidade 

necessaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Simulacao da conta de energia nas diversas modalidades tarifarias 

O consumo de energia da industria em determinado espa90 de tempo pode ser 

simulado nas modalidades tarifarias disponiveis. A partir dos horarios de funcionamento e 

dos dados cadastrados do maquinario, alem das modalidades tarifarias, o sistema Simula o 

valor em dinheiro gasto em cada modalidade. 
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Deve-se notar que a disposizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'9ao das maquinas em um horario de funcionamento pode 

variar. Entao podemos considerar que tais configura96es de maquinas e horarios de 

funcionamento sejam representados por um termo, o qual doravante sera denominado de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cendrio. Simplificando, podemos dizer que em um cenario sabe-se quais maquinas 

funcionam durante os dias de um determinado espa90 de tempo. E de interesse do sistema 

considerar que o espa90 de tempo de um cenario seja um mes de funcionamento, tendo em 

vista que a cobran9a de energia e mensal. 

Existem duas maneiras de se fazer simulacao de conta nas diversas modalidades 

tarifarias: a primeira se baseia nos dados cadastrados inerentes aos equipamentos e seus 

horarios de funcionamento. A segunda se baseia nas leituras dos valores registrados (do 

fator de potencia e da potencia instantanea) pelos equipamentos registradores destes, 

instalados ou pela concessionaria de energia ou pela propria industria. Denominaremos a 

primeira maneira dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA simulagao a partir de dados colhidos, e a segunda maneira de 

simulagao a partir de dados especulados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Indicacao da estrutura tarifaria otima. 

Para reduzir os gastos no consumo de energia deve-se atuar, simultaneamente, sobre 

o consumo e a demanda contratada pela industria, reduzindo a solicita9ao de cada um 

desses fatores, sem que haja um comprometimento da produ9ao. 

Tendo isto como objetivo, a funcionalidade indicagao da estrutura tarifaria otima 

objetiva apontar a estrutura que apresente a maior economia no consumo de energia da 

industria. Para isto esta funcionalidade se baseia na funcionalidade simula9ao da conta de 

energia nas diversas modalidades tarifarias, indicando aquela que melhor represente a 

economia energetica da empresa. 
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1.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Potencial de economia da empresa 

Realizacao de calculos que indica o potencial de economia da empresa de acordo 

com as variaveis de consumo cadastradas. Tais calculos sao feitos de acordo com a 

modalidade tarifaria utilizada pela industria. 

1.5 Curva de cargas 

Para se fazer uma analise dos parametros de consumo energetico da empresa em 

relacao a demanda de energia contratada por uma concessionaria usa-se uma ferramenta 

chamada curva de cargas. A curva de cargas e um grafico da carga calculada a partir das 

maquinas que estao em uso, em um determinado periodo de tempo.. 

O sistema fara a geracao de curva de cargas para um dia de funcionamento. Este 

grafico, entao, indicara visualmente o quanto o consumo da empresa esta dentro ou fora 

dos parametros acertados com a concessionaria de energia eletrica. < 
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2. Descricao do Modulo 2 do Cenerg zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O segundo modulo se inicia pelo controle da demanda contratada de energia pela 

industria a partir de uma concessionaria. Operar uma industria com a menor demanda de 

potencia possivel sem prejudicar a producao, representa um dos objetivos da utilizacao 

racional de energia eletrica. 

O gerenciamento da instalacao de banco de capacitores consiste nos calculos que 

envolvem a diminuicao do fator de potencia, alvo da economia de energia em uma 

industria, inerentes a instalacao de capacitores apropriados. 

E necessario que o sistema faca a deteccao de equipamentos que estejam 

interferindo na economia de energia, atraves de um mal funcionamento. Tais 

equipamentos podem estar ineflcientes ou superdimensionados. Tambem e possivel 

escolher um equipamento que melhor se adeque a atividade em cujo mesmo esteja 

ineficiente ou superdimensionado, atraves da organizacao do almoxarifado de 

equipamentos. 

Por fim o sistema fara a proposicao de horarios de funcionamento alternativos, com 

o intuito de otimizar a relacao entre o consumo da industria e a demanda de energia 

contratada por uma concessionaria. 

Este modulo possui as seguintes funcionalidades: 

• Controlar demanda; 

• Gerenciamento da instalacao de banco de capacitores; 

• Detectar equipamentos ineflcientes ou superdimensionados; 

• Dimensionar motores. 

• Organizar almoxarifado de equipamentos 

• Propor horarios de funcionamento alternativos para maquinas e equipamentos 
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2.1 Controlar demanda; 

Operar tuna industria com a menor demanda de potencia possivel sem prejudicar a 

producao, representa um dos objetivos da utilizacao racional de energia eletrica. Por outro 

lado, uma industria faturada por tarifa horo-sazonal tern que operar de tal forma que a 

demanda realmente usada se situe dentro de umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estreita faixa de tolerancia( mais/menos 

10% da demanda contratada), deste modo a demanda contratada sera bem aproveitada, 

bem como nao ultrapassa a tolerancia prevista em contrato. 

A demanda de potencia eletrica solicitada(e registrada na fatura) por uma unidade 

* consamidora e medida de 15 minutos, e nao uma potencia instantanea. 

Para que haja um controle de demanda e necessario fazer-se uma programacao de 

cargas. Por programacao de cargas entende-se um planejamento rigido de funcionamento 

das maquinas eletricas de uma industria, procurando escalonar o seu funcionamento ao 

longo da Jornada de trabalho levado em conta p,s horarios de ponta e a demanda 

contratada. Pode-se utilizar uma curva de carga no auxilio desta tarefa, funcionalidade 

prevista neste sistema (ver descricao do modulo 1). 

Apos a implantacao da programacao de .cargas, deve-se fazer um levantamento das 

maquinas e equipamentos que possam ser desligados, por um detenninado periodo de 

tempo, sem causar transtornos a producao. 

Com as potencias de operacao das maquinas escolhidas e seus respectivos tempos 

mdximos em que podem ficar desligadas, pode-se estimar a reducao maxima de demanda 

de potencia a ser conseguida. 
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2.2 Gerenciamento da instalacao de banco de capacitores zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A correcao do fator de potencia atraves de capacitores estaticos constitui uma 

solucao muito pratica e amplamente difundida. Pode-se instalar capacitores na entrada da 

distribuicao de energia da industria ou em motores isoladamente, ambas as form as levadas 

em considerac3o para o sistema. 

Para fazer o dimensionamento dos capacitores a serem instalados sera feito o 

calculo da detemiinacao da potencia reativa ideal para o ajustamento do fator de potencia. 

2.3 Detectar equipamentos ineflcientes ou superdimensionados 

Sob o ponto de vista da conservacao de energia eletrica, o principal parametro a ser 

observado e a potencia nominal do motor, que deve ser adequada para o servico a que se 

destina. Potencias nominais muito superiores a realmente necessaria resultam em 

desperdicios de energia, elevacao da potencia solicitada, reducao do fator de potencia da 

instalacao eletrica da industria e maiores perdas nas redes de distribuicao de energia e nos 

transformadores. 

Deve-se, sempre que possivel, escolher o motor de modo que seu carregamento seja 

no minimo superior a 50%, dando preferencia a que ele seja maior que 75%. 

O sistema fara a deteccao de equipamentos ineflcientes ou superdimensionados a 

partir dos equipamentos que estao cadastrados e ativos, isto e, em uso pela empresa. 
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2.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dimensionar motores 

Esta funcionalidade tern o intuito de indicar um equipamento que melhor se adeqiie 

a uma determinada atividade, quando for detectado que na mesma o equipamento esteja 

superdimensionado ou ineficiente. 

O resultado dos calculos envolvidos nesta funcionalidade sera a potencia nominal 

ideal de funcionamento para que o motor esteja em coerencia com a atividade a qual e 

destinado. 

2.5 Propor horarios de'funcionamento alternativos para maquinas e equipamentos 

De acordo com os horarios (obrigatorios e opcionais) dos blocos de equipamentos 

esta funcionalidade indica uma disposicao ideal dos mesmos em um horario de 

funcionamento tambem ideal. 

Este horario de funcionamento sera valido para um ano de funcionamento.' 

2.6 Organizar almoxarifado de equipamentos 

Baseado na indicacao de equipamento superdimensionado ou ineficiente (ver 

funcionalidade neste mesmo modulo), a organizacao do almoxarifado de equipamentos 

visa procurar por equipamentos fora de uso naquele instante que melhor se adapte a uma 

deterrninada atividade. 

A partir da potencia nominal ideal, sugerida pelo dimensionamento do equipamento, 

o sistema fara a procura de equipamentos mais compativeis com a potencia dada no 

almoxarifado e retornara a lista dos mesmos. 
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Cadastro de Equipamentos 

Diagrama de Fluxo de dados da atividade: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dadosequipamento 

Annazenar e 

manter dados de 

Equipamentos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 

EQUIPAMENTOS 

Mini-especificacoes da atividade: 

Receber dados_equipamento 

Enviar para deposito de dados EQUIPAMENTOS 



Curva de Carga 

Diagrama de Fluxo de dados da atividade: 

Dia funcioanamento 

Gerar Curva de 

Cargas 

Graflcocurvacarga 

DIAS FUNCIONAMENTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mini-especificacoes da atividade: 

Recebe dia_funcionamento 

Para cada hora do dia de funcionamento calcular a Potencia Ativa : 

Desenhar pontos em um grafico Potencia x Tempo, retornandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA grafico curva carga 
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Potencial de economia 

Diagrama de Fluxo de dados da atividade: 

Modalidade larifaria 

Calcular potencial 

de economia da 

empresa 

Potencial economia 

TARIFA CONVENCIONAL 

TARIFA AZUL 

TARIFA VERDE 

ANOS FUNCIONAMENTO 

Mini-especificacoes da atividade: 

A partir da modalidade tarifaria usada na empresa 

Analisar historico de consumo de pelo menos 12 meses no deposito ANOS 

FUNCIONAMENTO 

Caso a modalidade utilizada seja Azul ou Verde : 

Selecionar os meses em que ocorrem ociosidade e ultrapassagem da demanda 

contratada 

Calcular Potencial devido ao fator de carga 

Calcular Potencial devido ao fator de potencia 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA potencial economia e a spina dps dois potenciais calculados acima 

Casb a modalidade utilizada seja a convencional: 

Selecionar os meses em que a demanda faturada seja superior a demanda 

registrada 

Calcular Potencial devido ao fator de carga 

Calcular Potencial devido ao fator de potencia 

O potencial economia e a soma dos dois potenciais calculados acima 
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Simulacao da conta de energia nas diversas modalidades tarifarias 

Diagrama de Fluxo de dados da atividade: (Para dados especulados) 

Mini-especificacdes da atividade: (Para dados especulados) 

AtividadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Char cendrios: 

Recebe quant dias e demandascontratadas 

Para cada quant dias associar a urn dia de funcionamento 

Enviar para CENARIOS 

Atividade Simular conta para cada modalidade (dados especulados) 

Recebe cendrio 

Para cada modelo tarifario 

Aplicar valores da tarifa para cendrio, simulando assim o consumo 

A juncao de todas as aplicacoes constitui a simulagao_especulada 



Diagrama de Fluxo de dados da atividade: (Para dados colhidos) 

A N O S F U N C I O N A M E N T O 

B L O C O S F U N C I O N A M E N T O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mini-especificacoes da atividade: (Para dados colhidos) 

• 

RecebezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ano_Funcionamento e Bloco Funcionamento 

A partir da associacao que o usuario fornece entre Ano Funcionamento 

Bl ocoFun cionam ento 

Calcula simulagao_ colhida a partir de cada modelo tarifario 



Controle de demanda 

Diagrama de Fluxo de dados da atividade: 

EQUIP A M E N T O S 

D I A F U N C I O N A M E N T O 

B L O C O F U N C I O N A M E N T O 

Mini-especiflcacoes da atividade: 

ReceberzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bloco equipamento 

Para cada diaJuncionamento do bloco Bloco equipamento 

Somar o tempo optional (em que as maquinas podem ficar desligadas em 

cada dia) para todos os dias 

Multiplicar o somatorio acima pela potencia ativa do Bloco equipamento, 

logo apos dividindo o resultado por umpa (unidade de potencia ativa) 

Subtrair resultado da demanda maxima do Bloco equipamento 

Retornar reducao maxima 

Blocoequipamento 

Calcular a redugao 

maxima 

Reducaomaxima 



Detectar equipamentos incficientes ou superdimensionados 

Diagrama de Fluxo de dados da atividade: 

E Q U I P A M E N T O S 

Mini-especificacoes da atividade: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9 

VerificarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA opgao dimensionamento 

Se for superdimensionados: 

Para cada equipamento cadastrado em EQUIPAMENTOS: 

Verificar se a potencia nominal e muito maior que a potencia ativa, 

considerando indices de 50% a 75%zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c 

Retornar lista equipamentos 

Se for ineficientes: 

Para cada equipamento cadastrado em EQUIPAMENTOS: 

Verificar se a potencia ativa e muito maior que a potencia nominal, 

considerando indices de 50% a 75%- n • • *• 

Retornar lista equipamentos . 
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Instalacao de Banco de capacitores 

Diagrama de FIuxo de dados da atividade: (na entrada) 

Usuario 
Ano funcionamento 

Propor potencia 

reativa 
E Q U I P A M E N T O S 

Potencia reativa ideal entrada 

Mini-especificacoes da atividade:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (na entrada) 

ReceberzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ano Juncionamento 

Calcular potencia reativa ideal a partir do fator de potencia dos blocos de 

funcionamento do ano Juncionamento 

Retornar potencia reativa ideal_entrada 
c 

Diagrama de Fluxo de dados da atividade: (no motor) 

Potencia_reativa_ideal_motor 

Mini-especificacoes da atividade: (no motor) 

Receber equipamento 

Calcular potencia reativa ideal a partir do fator de potencia do equipamento 

Retornar potencia reativa ideal motor 

Propor potencia 

reativa 
E Q U I P A M E N T O S 
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Dimensionar mo to res 

Diagrama de Fluxo de dados da atividade: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Usuario 
v. Equipamento_nao_dimensionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t 

^ ^ ^ ^ Dimensionar 

motor 
E Q U I P A M E N T O S 

Potencia nominal ideal 

Mini-especificacoes da atividade: 

ReceberzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Equipamento naodimensionado 

A partir da potencia ativa do equipamento recebido 

Calcular Potencia nominal ideal 
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Organizar almoxarifado de Equipamentos 

Diagrama de Fluxo de dados da atividade: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Potencia nominal ideal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lista enuinamentos disn 

Armazenar e 

manter dados de 

Equipamentos 

E Q U I P A M E N T O S 

Mini-especificacoes da atividade: 

Receber Potencia nominal ideal 

Verificar em EQUIPAMENTOS quais os equipamentos disponiveis compativeis 

com o Potencia nominal ideal 

Retornar /ista equipamentos disponiveis 



Propor horario de funcionamento 

Diagrama de Fluxo de dados da atividade: (na entrada) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A N O S F U N C I O N A M E N T O 

E Q U I P A M E N T O S 

EMPRESA 

BLOCOS E Q U I P A M E N T O S 

TARTFA C O N V E N T I O N A L 

T A R I F A V E R D E 

T A R I F A A Z U L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D » 

Mini-especificacoes da atividade: (na entrada) 

RecebezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ano Juncionamento 

Verifica em EMPRESA qual a modalidade tarifaria utilizada 

Para cada equipamento do ano Juncionamento 

Simular as diferentes cargas possiveis em urn diafuncionamento 

Escolher o horario que possuir a inenor carga 

Agregar todos os horarios em ano Juncionamento ideal 

Retornar ano Juncionamento ideal 



Modelo entidade-relacioriamento CENERG 

EMPRESA 

1 tern 1.. N 

tern 

0 . . N 

pertence 

pertence 

SETOR 

1 tern 1.. N 

pertence 

B L O C O F U N C I O N A M E N T O 

C O N C E S S I O N A R Y 

tem 

] * 

pertence tem 

1. .N 

T A R I F A A Z U L 

1 tem 1. .N 

pertence 

T A R I F A C O N V E N C I O N A L 

pertence 

1. .N 

T A R I F A V E R D E 

tem 

0 . . N 

pode pertencer 

E Q U I P A M E N T O 
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Simulacao de conta nos diversos modelos tarifarios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 tem 1..31 1 tem 1-96 

C E N A R I O D I A 

1 tem 1-96 

TIPO D E D I A TIPO D E D I A 

pertence pertence 

Composi9ao de Horario de funcionamento 

B L O C O F U N C I O N A M E N T O 

0.. N tem 

pertence 

pertence 

A N O F U N C I O N A M E N T O 

1 

tem 

12 

M E S F U N C I O N A M E N T O 

1 

tem 

0.. N tem 

pertence 

I T E M M E S - F U N C I O N A M E N T O 

pertence 

I T E M S E M A N A - F U N C I O N A M E N T O 

0.. N tem 

pertence 

S E M A N A F U N C I O N A M E N T O 

D I A F U N C I O N A M E N T O 

1 t C m 0 . . N 

pertence 

1 

tem 

7 

pertence 

I I T i M D I A - F U N C I O N A M E N T O 



3. Descricao de Controle de Doacoes 

A prefeitura do municipio de Solanea encontrou a necessidade de manter um 

controle de seus gastos com aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA doa9oes que faz, visando uma maior eficiencia de suas 

atividades financeiras. Tambem veio a tona a necessidade de collier informa9oes referentes 

as doa9oes, com o intuito de saber o perfil exato das partes envolvidas nas mesmas. Esta e 

a motivagao para a cria9ao deste sistema. 

Uma doa9ao consiste em uma compra de um ou mais produtos que a prefeitura faz a 

um detenninado fornecedor com o objetivo de favorecer materialmente um individuo. Um 

individuo, que doravante sera designado de favorecido, pode ser cidadao do municipio ou 

de distritos circimvizinlios. 

Sobre o favorecido sao obtidas informa9oes sobre sua localiza9ao e caracteristicas 

de sua residencia, pois algumas estatisticas podem ser obtidas tendo como base estes 

dados. 

Os fornecedores sao estabelecimentos comerciais cujas listas de produtos estao a 

disposi9ao da Prefeitura para que esta as tenha como referenda para possiveis compras. 

Informa9oes sobre os fornecedores consistem em dados de seus logradouros e os produtos 

disponiveis para compra, com seus respectivos pre90 s. Cada fornecedor pertence a um 

ramo de atividade. 

Ainda sobre os fornecedores existe uma restr i9ao quanto ao valor limite que pode 

ser gasto, pela prefeitura, com doa9oes para cada um. Denominaremos este valor de cota 

de um fornecedor. Sendo assim, e interessante manter o valor acumulado de doa9oes por 

fornecedor, para que o sistema possa avisar quando este valor atingir a cota do fornecedor 

predetenninada. Sendo esta cota atingida, a prefeitura nao podera realizar compras aquele 

fornecedor enquanto a divida assumida nao for sanada. 
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3.1 M i n i Especificacoes 

Cadastrar Favorecido: 

Recebe determina_Favorecido 

Enviar para deposito de dados Favorecidos 

Cadastrar Fornecedor: 

Recebe detenninaFornecedor 

Enviar para deposito de dados Fornecedor 

Cadastrar Produto: 

Recebe determina_ Produto 

Enviar para deposito de dados Produto 

Cadastrar Doacoes: 

Recebe determina_doacao 

gera um codigo para a doacao 

atribui data atual do sistema a datazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_ doa9ao 

Para cada produto 

Gera um codigo para o item 

Atribui o cod_produto a cod_produto_item 

Atribui quantidade_item_doacao a quantidadeitem 

Tota l l tem = quantidadeitem * pre90 _produto 

Totaldoacao = soma de todos Total_Item 

Acumulado '= Acumulado + Totaldoacao 

Se cota e maior que Acumulado 

Enviar Doa9ao para deposito Doa9oes 

Status_pg = Falso • -

Senao 

Rejeitar Doa9ao 

Remitir divida: 

Recebe remitefornecedor 

Para cada doa9ao atribuida ao fornecedor 

Status_pg = Verdade 

Pesquisar Favorecido: 

Recebe pesquisaFavorecido 

Resgata result_pesquisa_Favorecido de deposito de dados Favorecidos 

Pesquisar Fornecedor: 

Recebe pesquisaFornecedor 

Resgata result_ pesquisaFornecedor de deposito de dados Fornecedor 

Pesquisar Produto: 



Recebe pesquisaProduto 

Resgata resutjpesquisaJProduto de deposito de dados Produto 

Pesquisar Doacoes: 

Recebe pesquisadoacao 

Resgata result_pesquisa_doacao de deposito de dados Doacoes 

Emitir relatorio I : ("produtos por fornecedor") 

Recebe fornecedorrelatoriol 

Resgata codfomecedor 

Resgatar resultfornecedorrelatoriol de deposito de dados Produtos 

Emitir relatorio I I : ("contas por fornecedor") 

Recebe fornecedorrelatoriojtt 

Resgata codfomecedor 

Resgata coddoacao cujo codfornecedordoacao seja igual a codfomecedor 

Resgata coddoacao 

Para cada doacao encontrada 

result fornecedor relatorio I I 



3.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Diagrama de Fluxo de Dados 

Foram destacados as seguintes atividades no Sistema de Controle de Doacoes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Cadastrar favorecido 

• Cadastrar fornecedor 

• Cadastrar doagao 

• Cadastrar produto 

• Remitir fornecedor 

• Emitir relatorio I 

• Emitir relatorio I I 

• Emitir relatorio III 

Temos entao uma representagdo individual de cada atividade citada acima: 

Cadastrar favorecido: 

Usuario 
determina_Favorecido 

Confirmacao cadastro 

Cadastrar favorecido 
favorecidos 

Cadastrar fornecedor: 

Usuario determina Fornecedor 

fornecedores 

Cadastrar fornecedor 

Confirmacao cadastro 



Cadastrar produto: 

determina Produto 

Confirmacao cadastro 

Cadastrar doacao: 

Determina doacao 

Confirmacao cadastro 

Remitir fornecedor: 

fornecedores 

Produtos 

fornecedores 

favorecidos 

itens 

doagoes 

Produtos 

Remite fornecedor 

Confirma remissao 

Fornecedores 





3.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Diagrama de Entidade Relacionamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Podemos destacar as seguintes entidades no Sistema de Controle de DoacSes: 

• Fornecedor 

• Doacao 

• Favorecido 

• Item 

• Produto 

Podemos visualizar os relacionamentos existentes entre as entidades citadas: 

Fornecedor 
Q DoacSo F ^ - O -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 
I tem 

Favorecido 

Produto 
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Dicionario de Dados do Cenerg 

Elemento de dado Tipo de 

dado 

categoria semantic a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EQUIPAMENTOS Deposito de dados Dados sobre 

Equipamentos 

D I A FUNCIONAMENTO Deposito de dados Dia de funcionamento 

BLOCO FUNCIONAMENTO Deposito de dados Bloco de funcionamento 

ANOS FUNCIONAMENTO Deposito de dados Anos de funcionamento 

EMPRESA Deposito de dados Dados sobre a empresa 

TARIFA CONVENCIONAL Deposito de dados Dados sobre a tarifa 

convencional 

TARIFA A Z U L Deposito de dados Dados sobre a tarifa azul 

TARIFA VERDE Deposito de dados Dados sobre a tarifa 

verde 

CENARIOS Deposito de dados Cenarios 

Armazenar e manter dados de 

Equipamento 

Atividade 

Fundamental 

Armazenamento e 

manutencao dos dados 

dos equipamentos 

Propor horario de funcionamento Atividade 

Fundamental 

Propoe horario de 

funcionamento de 

equipamentos 

Dimensionar motor Atividade 

Fundamental 

Indica melhor 

dimensionamento de um 

motor 

calcular potencial de economia 

da empresa 

Atividade 

Fundamental 

Calcula o potencial de 

economia da empresa 

detectar equipamentos ' 

ineficientes ou 

superdimensionados 

Atividade 

Fundamental 

Detecta equipamentos 

ineficientes ou 

superaimensionados 

gerar curva de cargas Atividade 

Fundamental 

Gera curva de cargas 

calcular a reducao maxima Atividade 

Fundamental 

Calcula a reducao 

maxima em termos de 

potencia de demanda 

Propor potencia reativa Atividade 

Fundamental 

Propoe potencia reativa 

ideal 

Armazenar e manter dados de 

equipamentos 

Atividade 

Fundamental 

Armazena e mantem 

dados de equipamentos 

Criar cenarios Atividade 

custodial 

Cria cenarios 

Simular conta para cada 

modalidade (dados especulados) 

Atividade 

fundamental 

Simula conta de energia 

para cada modalidade 



tarifaria a partir de 

dados especulados 

Simular conta para cada 

modalidade (dados colhidos) 

Atividade 

Fundamental 

Simula conta de energia 

para cada modalidade 

tarifaria a partir de 

dados colhidos 

dados equipamento Fluxo de dados dados dos equipamentos 

quantdias Fluxo de dados quantidades de dias a 

serem associados a cada 

dia de funcionamento 

simulacao_especulada 

• 

Fluxo de dados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjun 9ao de todas as 

simula96es de tarifas 

para um cenario dado a 

partir de dados de 

demanda especulados 

simulacao_colhida 

• 

fluxo de dados ju n 9ao de todas as 

simula9oes de tarifas 

para um ano de 

funcionamento e um 

bloco de funcionamento 

dado 

demandas contratadas fluxo de dados DC, DCF,DCP 

DC Demanda contratada 

DCF Demanda contratada em 

horario fora de ponta 

DCP Demanda contratada em 

horario fora de ponta 

potencia reativaidealentrada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o 

fluxo de dados potencia do capacitor 

que deve ser instalado 

junto a entrada de 

fornecimento da 

indii stria 

potencia_reativa_ideal_motor fluxo de dados potencia do capacitor 

que deve ser instalado 

junto ao motor 

redu9ao_maxima fluxo de dados redii9ao maxima 

alcan9ada em termos de 

potencia de demanda 

umpa unidade de medi9ao de 

potencia 

tempoopcional campo de tabela 

(dia de 

funcionamento) 

Quantidade de tempo 

opcional em que o 

equipamento pode fica 

deslmado 



grafi co_curva_carga Fluxo de dados Grafico da carga do 

equipamento no 

decorrer do tempo 

op9ao_dimensionamento Fluxo de dados op9ao que indica se a 

atividade ira detectar 

equipamentos 

ineficientes ou 

superdimensionados 

lista_equipamentos Fluxo de dados lista de equipamentos 

ineficientes ou 

superdimensionados 

potencialeconomia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA... Fluxo de dados potencial de economia 

Equipamento_nao_dimensionado Fluxo de dados equipamento a ser 

submetido ao 

dimensionamento 

Potencia nominalideal Fluxo de dados potencial nominal ideal 

para o motor 

dimensionada 

Ano_funcionamento_ideal Fluxo de dados ano de funcionamento 

ideal para a indu stria, 

com a maior economia 

possivel 

Lista_equipamentos_disponiveis Fluxo de dados lista de equipamentos 

compativeis com a 

potencia nominal ideal 



Dicionario de Dados: Doacoes 

Elemento de Dado Tipo de dado Semantica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Determinadoacao Dado de grupo { 
Cod_fornecedor 

+ 

Cod_favorecido 

+ codjproduto + 

quantidadeitem 

doacao } 

Fluxo de dados 

necessario para 

iniciar doacao 

quantidadeitemdoacao Dado elementar Quantidade de 

cada item de uma 

doacao 

cota Fornecedor 

Coddoacao (*) Dado elementar 

• 

Individualiza 

cada doacao 

Cod fornecedor Dado elementar Guarda o codigo 

de um fornecedor 

para cada doacao 

Cod_Favorecido Dado elementar Guarda o codigo 

de um 

Favorecido para 

cada doacao 

Status_Pg Dado elementar Indica se a 

doacao foi paga 

pela Prefeitura 

Data Dado elementar Data da doacao 

Total_doacao Dado elementar Total em 

dinheiro para 

cada doacao 

Codj tem (*) Dado elementar Individualiza 

cada item 

Coddoacaoi tem Dado elementar Guarda o codigo 

de uma doacao 

para cada item 

Cod produto_item Dado elementar Guarda o codigo 

de um produto 

para cada item 



Quantidade_Item Dado elementar Guarda a 

quantidade de 

cada item 

To ta l l t em Dado elementar Total em 

dinheiro para 

cada item 

Nome (*) Dado elementar Nome do 

favorecido 

Codfavorecido Dado elementar Individualiza 

cada favorecido 

Idade Dado elementar Idade do 

favorecido 

Rg Dado elementar Registro Geral 

do favorecido 

Titulo Dado elementar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. *zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m 

Titulo eleitoral 

de cada 

favorecido 

Zona Dado elementar Zona 

Rua Rua do 

favorecido 

Bairro do favorecido 

Distrito zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%3 do favorecido 

Sitio do favorecido 

Cm_Num_residentes 

c 

Caracteristica da 

moradia: 

quantidade de 

residentes que 

ha na moradia 

Cm_Num_Comodos Caracteristica da 

moradia: 

quantidade de 

comodos que ha 

na moradia 

CmPropr ia Caracteristica da 

moradia: se tem 

casa propria 

CmCalcada Caracteristica da 

moradia: se tem 



Calcada 

Cmpi so Caracteristica da 

moradia: se tem 

piso 

Cm_energia Caracteristica da 

moradia: se tem 

energia 

Cmagua 

-

Caracteristica da 

moradia: se tem 

agua 

Cm_esgoto Caracteristica da 

moradia: se tem 

esgoto 

Estabelecimento (*) Dado elementar Nome do 

estabelecimento 

do fornecedor 

Cod_fornecedor (*) Dado elementar Individualiza 

cada fornecedor 

Responsavel Dado elementar Nome do 

responsavel pelo 

estabelecimento 

do fornecedor 

CNPJ Dado elementar CNPJ do 

fornecedor 

Insc_estadual Dado elementar Inscricao 

estadual do 

fornecedor 

Telefone Dado elementar Telefone do 

fcniecedor 

Cota Dado elementar Cota maxima em 

dinheiro 

permitida para 

doacoes 

Acumulado Dado elementar Quantidade em 

dinheiro 

acumulada em 

doacoes 

Ramo Dado elementar Ramo do 



fornecedor 

Produto (*) Dado elementar Nome do produto 

Codproduto (*) Dado elementar Individualiza 

cada produto 

CodFornecedor Dado elementar Codigo do 

fornecedor 

Preco Dado elementar Preco de cada 

produto 

determinaFavorecido Dado de grupo Nome+Cod_favo 

recido+Idade+Rg 

+Titulo+Zona+R 

ua+Bairro+Distri 

to+Sitio+Num_re 

sidentes+Num_C 

omodos+CmPro 

pria+Cm_Calcad 

a+Cm_piso+Cm 

energia+Cmag 

ua+Cm_esgoto 

Fluxo de dados 

necessario para 

iniciar cadastro 

de favorecido 

determinaFornecedor Dado de grupo Estabelecimento 

+Cod_fornecedor 

+Responsavel++ 

CNPJ+Inscesta 

dual+Telefone+C 

ota+Aciimulado+ 

Ramo 

Fluxo de dados 

necessario para 

iniciar cadastro 

de Fornecedor 

remite_fornecedor Dado elementar Estabelecimento Fluxo de dados 

necessario para 

remitir a divida 

que a prefeitura 

tem com o 

fornecedor 



ResultpesquisaFavorecido Dado de grupo Nom e+Cod_fa vo 

recido+Idade+Rg 

+Titulo+Zona+R 

ua+Bairro+Distri 

to+Sitio+Num_re 

sidentes+Num_C 

omodos+CmPro 

pria+Cm_Calcad 

a+Cm_piso+Cm 

_energia+Cm_ag 

ua+Cm esgoto 

Resposta da 

atividade 

Pesquisa 

Fornecedor 

pesquisaFornecedor Estabelecimento Fluxo de dados 

necessario para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

--


