
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CURSO DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

CÂMPUS GUARAPUAVA

LUCAS ANDREY GROXKO JACOMEL

LIBSYSTEM : SISTEMA WEB PARA UMA
BIBLIOTECA DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DO CURSO SUPERIOR EM TECNOLOGIA
EM SISTEMAS PARA INTERNET 

GUARAPUAVA
2º Semestre de 2018



LUCAS ANDREY GROXKO JACOMEL

LibSystem: um sistema web para uma biblioteca de
uma escola pública estadual

Monografia  de Trabalho de Conclusao de Curso
de  gradua4ao,  apresentado  7  disciplina  de
Trabalho  de  Conclusao  de  Curso  2,  do  Curso
Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet
– TSI – da Universidade Tecnologica Federal do
Paran; – UTFPR – Câmpus Guarapuava,  como
requisito  parcial  para  obten4ao  do  titulo  de
Tecnologo em Sistemas para Internet.

Orientador  :  Prof.  Dr.  William  Alberto  Cruz
Castañeda.

Co-orientador : Prof. Dr. Roni Fabio Banaszewski.

GUARAPUAVA

2º Semestre de 2018



Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus Guarapuava
Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet

ATA DE DEFESA DE MONOGRAFIA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DO CURSO DE
TECNOLOGOIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

No dia 29 de novembro de 2018, às 16:30 horas, em sessão pública nas dependências da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná Câmpus Guarapuava, ocorreu a banca de defesa da  de Trabalho de Conclusão de Curso intitulada:
“Sistema Web de Bibliotecas Escolares” do acadêmico Lucas Andrey Groxko Jacomel sob orientação do professor Prof.
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RESUMO 

Jacomel, Lucas Andrey Groxko. LibSystem: um sistema web para uma biblioteca de

uma  escola  pública  estadual.  62f.  Trabalho  de  Conclusao  de  Curso  –  Curso  de

Tecnologia em Sistemas para Internet, Universidade Tecnologica Federal do Paran;.

Guarapuava 2018.

O municipio  de  Guarapuava  possui  57  escolas  da  rede  pública,  localizadas

dentro  do  perimetro  urbano,  sendo  que 22 delas  sao estaduais  e  as  35 restantes

municipais. Em rela4ao a infraestrutura bibliotec;ria destas escolas, existem locais que

nao  possuem  sistema  informatizado  devido  aos  altos  custos  de  aquisi4ao  e

manuten4ao.  Desta  forma,  o  conceito  de  biblioteca  eletrônica  permite  colocar  7

disposi4ao dos usu;rios um sistema no qual os processos b;sicos sao de natureza

eletrônica e automatizados. O objetivo desse trabalho é desenvolver um sistema web

de biblioteca escolar que atenda os requisitos do sistema bibliotec;rio de uma escola

pública do municipio de Guarapuava. Para o desenvolvimento deste trabalho utiliza-se

a metodologia Rational Unified Process (RUP) dividido em quatro etapas sendo elas a

concep4ao,  elabora4ao,  constru4ao  e  testes.  Este  trabalho contribuir;  para  que as

escolas  da  rede  pública  de  Guarapuava  modernizem  e  organizem  melhor  seus

processos bibliotec;rios.

Palavras-chave : Sistemas de computa4ao. Bibliotecas. Escolas.



ABSTRACT 

Jacomel, Lucas Andrey Groxko. LibSystem a web system for a library of a state public

school.  62p.  Completion of  Course Work -  Technology Course in  Internet  Systems,

Federal Technological University of Paran;. Guarapuava 2018.

The  municipality  of  Guarapuava  has  57  public  schools  within  the  urban

perimeter,  in  which  22  are  state  and  35  are  municipal.  Regarding  the  librarian

infrastructure of these schools, there are places that do not have computerized system

due to high acquisition and maintenance costs. Thus, the concept of electronic library

allows to make available to users with a system in which basic processes are electronic

and automated nature. The objective of this work is to develop a web system of school

library  that  meets  the  requirements  of  a  librarian  system of  a  public  school  in  the

municipality  of  Guarapuava.  For  the development  of  this  work,  the  Rational  Unified

Process (RUP) methodology is used and divided into four stages: design, elaboration,

construction and testing. This work will help to modernize and organize Guarapuava's

public schools in  their librarian processes.

Key words: Computer systems. Libraries. Schools.
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1. Introdução

No  mundo  globalizado  e  na  sociedade  da  informa4ao,  cujas  tendências  se

sustentam  pela  acelerada  inclusao  de  tecnologias  da  informa4ao  e  comunica4ao

(TICs), podemos perceber uma nova realidade em todos os setores e organiza4ões da

sociedade. 

Especialmente no setor educacional público, as mudan4as por essa inclusao das

TICs  criaram  altera4ões  nos  h;bitos  de  uso  da  informa4ao  de  setores  como  o

bibliotec;rio.  Impulsionando  a  organiza4ao  para  a  busca  de  um  processo  de

moderniza4ao  de  suas  estruturas  e  maior  agilidade  na  presta4ao  de  servi4os  7

comunidade escolar.

No contexto local do setor educacional público de Guarapuava, a cidade possui

57 escolas da rede pública, sendo 22 delas estaduais e 35 municipais. Porém existem

algumas  escolas  desta  rede  que  nao  possuem  sua  sede  propria  e  dividem  a

infraestrutura com uma outra. Além disso, cada uma tem a sua biblioteca separada e

nao possuem um sistema de gerenciamento dos servi4os biblioteconômicos.

O desenvolvimento deste trabalho est; sendo dividido e executado em quatro

etapas baseadas na metodologia  Rational Unified Process  (RUP), contribuindo para

que  as  escolas  da  rede  pública  de  Guarapuava  modernizem  e  organizem  a  sua

biblioteca. 
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1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral 

Desenvolver  um sistema de  gerenciamento  web  de  bibliotecas  para  escolas

públicas na cidade de Guarapuava.

1.1.2 Objetivos Específicos 

• Obter e analisar requisitos para o sistema; 

• Estruturar as funcionalidades do sistema segundo a an;lise de requisitos;

• Modelar e implementar o banco de dados do Sistema; 

• Desenvolver todas as funcionalidades do sistema (autentica4ao, cadastros, 

empréstimos, relatorios, devolu4ões); 

• Testar todas as funcionalidades do sistema;

• Validar o sistema;
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2. Resenha Literária

2.1 Estado da Arte

A necessidade de estar atualizado e envolvido com avan4os tecnologicos é de

extrema  importância  para  profissionais  das  escolas  da  rede  pública,  como,  por

exemplo,  os  bibliotec;rios.  Se  antes  ficavam  restritas  aos  limites  fisicos  de  uma

biblioteca  e  de  uma  cole4ao,  agora  o  uso  difundido  da  tecnologia  a  servi4o  da

informa4ao transpõe barreiras fisicas e institucionais (Da Silva; Dias, 2010).

Além da biblioteconomia, ;reas ligadas 7 informa4ao como a arquivologia e a

ciência da computa4ao trabalham em conjunto, j; que estao intimamente relacionadas

7 constru4ao,  fluxo,  organiza4ao e armazenagem das informa4ões.  (Da  Silva;  Dias,

2010).

Os sistemas desenvolvidos baseados neste perfil passam a ser chamados de

Sistemas de Automa4ao Bibliotec;rios (SABs). Os SABs sao sistemas de bases de

dados  com uma finalidade especifica,  projetados para  controlar  atividades de  uma

biblioteca (Da Silva; Dias, 2010).

Os SABs baseados na filosofia open-source apresentam como um dos principais

motivos para o seu constante crescimento de uso e desenvolvimento, a tendência da

utiliza4ao do Sistema Operacional Linux.

Com tais fatos, os bibliotec;rios, que trabalham com a informa4ao, como sua

matéria-prima,  é  necess;rio  que  se  adaptem com o  processo  de  automa4ao  para

melhoria dos servi4os prestados pelas bibliotecas.

A automa4ao do ambiente bibliotec;rio tem como principal objetivo oferecer ao

usu;rio uma base de dados com informa4ões de materiais adquiridos pelas escolas, de

forma a facilitar seu acesso (Rodrigues; Prudêncio, 2009).

Se as bibliotecas escolares querem oferecer melhores servi4os aos usu;rios e

cumprir  sua missao educacional,  ser; necess;rio adaptar as tecnologias de acordo

com 7s necessidades e quantidades de informa4ao dispostas por meio da utiliza4ao de

um SAB que atenda os recursos disponiveis sem se tornar obsoleto a longo prazo (Da

Silva; Dias, 2010).
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Diante  disso,  a  biblioteca  passa  a  assumir  que  deixar;  de  ser  considerada

tradicional e passar; a ser chamada de eletrônica. A biblioteca eletrônica é o termo

utilizado que se refere ao sistema nos quais processos b;sicos da biblioteca sao de

natureza eletrônica (Da Silva; Dias, 2010).

 Isto  implica  a  ampla  utiliza4ao  de  computadores  e  de  suas  facilidades  na

constru4ao  de  indices  on-line,  busca  de  textos  completos  e  na  recupera4ao  e

armazenamento de registros (Nascimento, 2010).

Definir um SAB nao é uma tarefa simples por que com o decorrer dos anos

sempre  haver;  avan4os  na  ;rea  de  desenvolvimento  de  sistemas  web,  mas

especialmente em softwares para automa4ao de bibliotecas (Côrte et. al, 1999)

A escolha de um software exige, fundamentalmente, a an;lise das ferramentas

disponiveis,  fun4ões,  recursos,  potencialidade  e  a  parceria  com  a  empresa

fornecedora, ou seja, existem v;rias fun4ões para cada tipo de biblioteca, j; que as

formas de trabalho e presta4ao de servi4os variam de uma para outras (Côrte, et. al,

1999).

Malheiros (2013), analisa que o processo de informatiza4ao das bibliotecas no

Brasil passou a viver uma nova fase, caracterizada pela disponibilidade de recursos

avan4ados – m;quinas e softwares de nova gera4ao que chegaram ao pais nos últimos

anos  -  ,apontando  como  causa,  tanto  de  defasagem  como  do  novo  surto  de

desenvolvimento. 

Malheiros (2013) alerta para o fato de que nao existe um sistema ideal e, mesmo

que a escolha seja a mais acertada, poder; nao atender completamente os requisitos

funcionais e de  perfomance,  além de executar  o  backup desejado e as op4ões de

prote4ao, a custo compativel com o or4amento disponivel. 

Por esse motivo é importante que a biblioteca determine seus proprios requisitos

obrigatorios e solicite as opera4ões desej;veis somente apos certificar-se de que as

fun4ões b;sicas e necess;rias estejam plenamente atendidas. Qualquer iniciativa de

informatiza4ao de uma biblioteca ou centro de documenta4ao deve identificar a cultura,

missao,  objetivos,  programas  de  trabalho,  caracteristicas  com  rela4ao  a  sua

abrangência tem;tica, servi4os e produtos oferecidos (Côrte et. al, 1999).
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2.1.1 Openbiblio

O Openbiblio é o software livre para administra4ao de bibliotecas mais utilizado

no  Brasil.  O  Sistema  é  capaz  de  gerenciar  com  facilidade  os  processos  de  uma

biblioteca que incluem administra4ao, relatorios, cadastro e circula4ao.

Uma das suas principais caracteristicas é seguir os padrões internacionais US

MARC - padrao internacional para transferência de dados entre sistemas de bibliotecas

(SLB, 2010).

Por ser criado em PHP(Hypertext PreProcessor) e ter sua base de dados em My

SQL(Structured  Language  Query),  o  sistema  permite  ser  acessado  através  de  um

navegador web. Com isso pode ser implantado de forma centralizada diretamente de

um servidor web, podendo ter acesso de qualquer lugar do mundo, ou entao instalado

localmente em um computador rodando Linux ou Windows (SLB, 2010).

A Figura  1  apresenta  a  interface  gr;fica  do  OpenBiblio,  com as  op4ões  de

empréstimo,  cataloga4ao,  administra4ao,  relatorios.  Destaca-se  o  modulo  de

cataloga4ao que permite adicionar e classificar o acervo

Figura 1 - Funcionalidade de cataloga4ao do OpenBiblio.
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2.1.2 Biblivre

Em  2005,  a  empresa  Sociedade  dos  Amigos  da  Biblioteca  Nacional  sob  a

presidência  de  Paulo  Marcondes  Ferraz,  propôs  o  projeto  de  desenvolvimento  da

versao de um conjunto de programas de computador conhecido como Biblivre  ilustrado

pela Figura 2, seu proposito era tentar informatizar bibliotecas dos mais variados portes

e tao somente propiciar a comunica4ao entre elas (Alauzo et. al, 2014).

     Nesse sentido, desde o inicio o desenvolvimento do sistema que é ilustrado pela

Figura 2 foi previsto que este software fosse oferecido livremente 7s bibliotecas que

desejam utiliz;-lo, estud;-lo, modific;-lo de acordo com os termos de licen4a que o

caracterizassem como software livre. Devido a esta caracteristica, o projeto passou a

se chamar Biblioteca Livre (Alauzo et. al, 2014).

Figura 2 – Interface gr;fica de cadastro de leitores no BibLivre.

2.1.3 Pergamum

O sistema integrado de bibliotecas Pergamum é um software informatizado de

gerenciamento de bibliotecas que foi desenvolvido por profissionais da ;rea de 

processamento de dados em parceria com bibliotec;rios, da Pontificia Universidade

Catolica do Paran; (PUC-PR). Ele contempla as principais fun4ões de uma biblioteca,
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funcionando de forma integrada, com o objetivo de facilitar a gestao dos centros de

informa4ao, bem como melhorar a rotina di;ria dos seus usu;rios (Pergamum, 2013).

Sua  estrutura  est;  dividida  em  nove  modulos:  Modulos  de  parâmetros,

estatisticas,  aquisi4ao,  cataloga4ao,  circula4ao,  relatorios,  estatisticas,  consulta  ao

cat;logo e internet (Pergamum, 2013).

O uso do Pergamum trouxe um grande avan4o na tecnologia da informa4ao para

o trabalho em rede, pois facilitou o acesso 7 informa4ao, visto que permitiu ao usu;rio e

operador  consultar  o  acervo  das  bibliotecas  da  rede  e,  em  uma  única  busca

(Pergamum, 2013). 

Entre as suas principais vantagens destaca-se o modulo Web, por disponibilizar

o cat;logo em formato eletrônico, apresentando recursos facilitadores no qual o usu;rio

obtém prontamente as informa4ões sobre o livro e/ou autor desejado. Além disso, a

pesquisa  é  de  f;cil  acesso  sendo  possivel  recuperar  a  informa4ao  por  qualquer

identificador da obra: autor, titulo, número de registro entre outros (Pergamum, 2013).

A Figura 3 mostra o modulo de pendências o qual verifica os livros que os 

usu;rios possuem e nao foram devolvidos. Além disso mostra quantas renova4ões é 

permitido o usu;rio efetuar.

Figura 3 – Interface gr;fica de pendências do meu pergamum por usu;rios.
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2.1.3.1 Pergamum na rede de bibliotecas da prefeitura de Vitória-ES

Segundo  Pereira  et.  al  (2013)  a  rede  Pergamum  é  considerada  uma  das

melhores do Brasil, sendo referência para todo pais no que se refere 7 presta4ao de

servi4os no âmbito bibliotec;rio. 

As  bibliotecas  que  fazem parte  dessa  rede ainda  nao  possuem um sistema

gerenciador  de  servi4os  biblioteconômicos,  fato  que  estimulou  os  profissionais

bibliotec;rios a solicitarem junto a secretaria de educa4ao, a automa4ao das bibliotecas

por meio de um sistema seguro e efetivo (Pereira et. al, 2013).

O  processo  de  implanta4ao  do  sistema  de  automa4ao  e  administra4ao  de

bibliotecas  escolares  se  inicia  com  o  processo  de  articula4ao  na  Secretaria  de

Educa4ao  em  fun4ao  do  diagnostico  realizado  juntos  7s  bibliotecas  das  Escolas

Municipais de Ensino Fundamental. Tal an;lise vem sendo realizado desde o processo

inicial  de  revitaliza4ao  dos  espa4os  escolares  no  ano  de  1999.  Desde  entao,  os

bibliotec;rios atuantes na rede vêm apontando a necessidade eminente de aquisi4ao

de um sistema de automa4ao e administra4ao de bibliotecas, pois v;rias tentativas de

aquisi4ao e desenvolvimento de um sistema j; foram feitas.

2.2 Tecnologias cliente-servidor empregadas

Nesse  capitulo  sao  abordadas  as  diversas  tecnologias  que  permitiram  o

desenvolvimento desse projeto como o Java EE, JSF, JPA entre outras.

Em uma arquitetura cliente-servidor h; um servidor sempre em funcionamento,

que atende as requisi4ões dos clientes.

Um exemplo cl;ssico é a aplica4ao web na qual um servidor web que atende a

requisi4ões de  browsers de clientes. Na Figura 4 é ilustrado que quando recebe-se

uma requisi4ao de um cliente, o servidor web responde enviando o objeto requisitado a

ele. Observa-se que os clientes nao se comunicam diretamente uns com os outros. 

O HTTP É um protocolo de comunica4ao entre  sistemas de informa4ao que

permite  a  transferência  de  dados  entre  redes  de  computadores,  principalmente

na World  Wide  Web (WWW). Para  que  a  transferência  de  dados  na  Internet  seja

realizada, o protocolo HTTP necessita estar agregado a outros dois protocolos de rede:

TCP (Transmission Control Protocol) e IP (Internet Protocol). 
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Figura 4 – Representa4ao do funcionamento da arquitetura cliente-servidor.

2.2.1 Java Enterprise Edition – JEE

É uma plataforma open-source  multicamadas, centrada no servidor, que utiliza

um  conjunto  de  tecnologias  (Java  Server  Faces,  Servlets)  que  reduzem  a

complexidade  do  desenvolvimento,  implanta4ao  e  gerenciamento  de  aplica4ões,

auxiliando na utiliza4ao de regra de negocio e também na persistência no banco de

dados (Enterprise Java Beans - EJB).

Alem disso, suporta conexões com o banco de dados, e possibilita flexibilidade

da arquitetura do projeto de forma simples (Paz; Dias, 2016).

O JEE é construido sobre a plataforma Java SE (Standart Edition) e oferece um

conjunto  de  APIs  (Application  Programming  Interface)  para  desenvolvimento  e

execu4ao de aplica4ões port;teis, robustas, escal;veis, confi;veis e seguras no lado

do servidor.

As  principais  APIs disponibilizadas  pelo  JEE  para  desenvolvimento  de

aplica4ões cliente-servidor sao: Java Server Pages (JSP), Java Servlets, Java Server

Faces (JSF), Enterprise Java Beans (EJB), Java Persistence (API). 

O JEE foi escolhido para ser utilizado no desenvolvimento desse projeto por ser

uma plataforma do Java de f;cil compreensao e possuir um conjunto de recursos que

outras  linguagens  e  plataformas  j;  estudadas  nao  possuem  e  um  ambiente  de

desenvolvimento  f;cil  de  ser  instalado  e  configurado  em  diferentes  sistemas

operacionais.

18



2.2.2 Java Server Faces – JSF

           Apos os Servlets, algumas tecnologias foram criadas com o intuito de simplificar

o desenvolvimento de aplica4ões Web. Parte desse esfor4o procurava oferecer uma

melhor arquitetura,  pois os Servlets  concentravam muitas responsabilidades em um

único artefato. 

JSF trouxe uma abordagem voltada para interfaces de usu;rio, disponibilizando

para  o  programador  uma  rica  cole4ao  de  componentes,  bem  como  uma  melhor

separa4ao entre as camadas da aplica4ao. Com o JSF, o programador pode escrever

views em XHTML e através de Data Binding conect;-las a classes Java 

Um dos  termos  mais  comuns  quando  se  trabalha  com essa  tecnologia  é  o

Managed Bean, ou bean gerenciado que é definido como o controller do MVC. É ele o

respons;vel  por  fazer  a  liga4ao entre a visao (as p;ginas XHTML) e o modelo do

sistema (NetBeans, 2018). 

Foi usado no projeto por que é possivel fazer a integra4ao entre p;ginas web e

classes Java ajudando na organiza4ao do codigo separando-o em 3 camadas distintas

por meio do padrao MVC. Nesse padrao as p;ginas de XHTML equivale as views, os

Beans Gerenciados aos Controllers e o banco de dados ao Model.

2.2.3 Java Persistence API – JPA 

A JPA é baseada no conceito de Plain Old Java Object (POJOs), que incorpora

ideias de renomados frameworks de persistência para padronizar o mapeamento O/R

em Java.

Entre as principais inclusões na JPA destacam-se:

• POJOS Persistentes: Talvez o aspecto mais importante da JPA seja o fato que

os objetos sao POJOs, significando que os objetos possuem design simples que

nao dependem da heran4a de interfaces ou classes de frameworks externos.

Qualquer objeto com um construtor default  pode ser feito a persistência sem

nenhuma altera4ao numa linha de codigo. Mapeamento Objeto-Relacional com 

JPA  é  inteiramente  dirigido  a  metadados.  Isto  pode  ser  feito  através  de

anota4ões no codigo ou através de um XML definido externamente.
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• Consultas em Objetos:  As consultas podem ser  realizadas através da Java

Persistence  Query  Language  (JPQL),  uma  linguagem  de  consulta  que  é

derivada do EJB SQL e transformada depois para SQL. As consultas usam um

esquema abstraido  que  é  baseado  no  modelo  de  entidade  como oposto  7s

colunas na qual a entidade é armazenada.

• Configurações  simples:  Existe  um  grande  número  de  caracteristicas  de

persistência que a especifica4ao oferece,  todas sao configur;veis  através de

anota4ões, XML ou uma combina4ao das duas. Anota4ões sao simples de usar,

convenientes  para  escrever  e  f;cil  de  ler.  Além disso,  JPA oferece  diversos

valores defaults, portanto para j; sair usando JPA é simples, bastando algumas

anota4ões.

A partir do arquivo persistence.xml é possivel editar as configura4ões padrões

de acordo com as particularidades do usu;rio, como a URL da base dados onde serao

os  registros  do  projeto,  a  senha  e  o  nome  de  usu;rio  do  MySQL.  Esse  arquivo

apresenta uma linha de codigo para definir a cria4ao autom;tica de tabelas que pode

ser none (nao criando tabelas automaticamente, muito usado apos o hibernate j; ter

criado as tabelas e na ocasiao de nao precisar alterar a estrutura do banco), create

(muito  usado  na  primeira  execu4ao  do  projeto,  apos  deletar  o  banco  devido  a

modifica4ões na estrutura), drop-and-create (que é deletado e criado novamente apos

a execu4ao,  muito  usado para fazer  testes).  Foi  usado no trabalho para realizar  e

persistir os dados durante as opera4ões de CRUD.

2.2.4 Servidor Web Apache Tomcat 

 Robusto e eficiente de aplica4ões Java para Web a ser utilizado num ambiente

de produ4ao, é capaz de atuar também como um servidor web ou integrado a um

servidor  web  que  provê  um  servidor  web  HTTP  puramente  em  Java,  mais

especificamente  um  contêiner  de  servlet.  Desenvolvido  pela  Apache  Software

Foundation, é distribuido como software livre como a implementa4ao de referência para

as tecnologias JavaServlet e JSP (Vukotic; Goodwill, 2011).
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Esse servidor foi escolhido para ser utilizado nesse trabalho por ser um servidor

adequado as tecnologias java, possuir uma ampla documenta4ao e muito utilizado em

aplica4ões JEE.

2.2.5 Servidor de banco de dados MySQL MariaDB

É um servidor de banco de dados relacional que se aproxima cada vez mais das

facilidades em produtos propriet;rios,  independente  do sistema operacional  que for

utilizado (Gilmore, 2011). 

O MySQL oferece diversos tipos de mecanismos para gerenciamento de dados,

conhecidos  como  mecanismo  de  armazenamento.  Cada  mecanismo  ostenta  seus

proprios pontos fortes e fracos, e devem ser aplicados de forma seletiva para acomodar

o melhor uso que se espera para os seus dados (Gilmore, 2011).

Além disso permite a indexa4ao e busca full-text como um recurso que melhora

o desempenho da minera4ao de dados a partir das colunas baseadas em texto. Com

esse recurso é possivel produzir resultados na ordem de relevância, de acordo com a

proximidade com que a  query casa as colunas de texto indexadas na linha (Gilmore,

2011).

  O MySQL foi escolhido para o desenvolvimento devido sua f;cil integra4ao com

diversas linguagens de programa4ao e de fato por ser um SGBD gratuito e popular,

contendo uma ampla documenta4ao.

2.2.6 Framework - Hibernate

É um projeto que oferece uma solu4ao para o problema de gerenciamento de

dados  persistentes  em  Java.  Se  relaciona  com  o  banco  de  dados,  onde  esse

relacionamento é conhecido como mapeamento objeto/relacional para java, deixando o

desenvolvedor livre para se concentrar em problemas da logica do negocio.

Sua simplicidade em configura4ao, d; ao desenvolvedor algumas regras para

que sejam seguidas como padrões de desenvolvimento  ao escrever  sua logica  de

negocio e suas classes persistentes (Gon4alves, 2007).

O Hibernate disponibiliza para seus usu;rios  um mecanismo de consulta  de

dados, que posteriormente diminui o tempo de desenvolvimento que seria gasto em 
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uma determinada aplica4ao. Por utilizar sua propria linguagem de consulta o Hibernate

Query Language (HQL) disponibiliza a fun4ao de consulta e retorno de dados, fazendo

a conversao entre os registros permitindo que a aplica4ao utilize qualquer banco de

dados SQL (Magalhaes; Silva, 2013).

O beneficio de utiliza4ao dessa tecnologia no projeto é fato do desenvolvedor

nao precisar criar todas as tabelas que compõem a estrutura do banco manualmente.

As tabelas sao criadas a partir das classes que recebem a anota4ao “@Entity” e devem

possuir  um  atributo  com  a  anota4ao  @Id  porém  seu  nome  nao  precisa  ser

necessariamente “id”. Como ilustrado na Figura 5 as classes com anota4ao “@Entity”

sao  equivalentes  a  tabelas  do  banco  de  dados,  os  atributos  dessas  classes

equivalentes a um campo dessa tabela e os registros do banco sao objetos. 

Figura 5 – Equivalência entre tabelas e classes entitys.

2.2.7 Bean Validator

É  uma  especifica4ao  Java  para  tratar  valida4ões  de  dados  de  forma

centralizada, pois as valida4ões sao inseridas no proprio modelo através de anota4ões,

assim possibilitando a consistência das informa4ões em diferentes camadas além de

possuir integra4ões com outras especifica4ões como JSF, JPA, Hibernate (Neri, 2017).

Esse  recurso  foi  utilizado  no  projeto  para  que  v;rios  campos  de  diversos

formul;rios fossem validados fazendo com que o banco de dados nao salve um novo

objeto  caso  um  ou  mais  campos  contenham  dados  inv;lidos.  É  possivel  criar

mensagens personalizadas ao usu;rio alertando e informando qual é o campo e  
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porque as informa4ões estao inv;lidas. Permite emitir mensagens de alerta por cada

campo  quando o  usu;rio  estiver  tentando salvar  um objeto  contendo informa4ões

inv;lidas. Se todas as informa4ões do objeto estiver v;lidas esse mesmo é salvo direto

no banco de dados. A partir desse recurso é possivel validar um tamanho minimo e

m;ximo de dados que o campo pode suportar, no caso se o campo permitir que apenas

números inteiros sejam dados v;lidos é possivel definir um intervalo de valores v;lidos

e também criar valida4ões de campos que possuem um  mesmo formato padrao por

meio das REGEX.

2.3 Metodologia RUP

O Rational Unified Process (RUP), é um framework de processo da engenharia

de  software  que  fornece  pr;ticas  testadas  na  indústria  de  software  e  gerência  de

projetos.  Por  ser  um  framework de  processo,  pode  ser  customizado  conforme  as

necessidades organizacionais e do projeto, dessa forma, pode-se trabalhar um RUP

mais “leve e ;gil” ou “mais pesado”. 

O RUP permite que a equipe do projeto escolha as atividades e os artefatos

para serem produzidos, reduzindo assim, o excesso de documenta4ao para torn;-lo

mais ;gil. 

A figura 6 ilustra de forma gr;fica a metodologia RUP dividida nas seguintes

fases:

• Concep4ao/inicializa4ao:  Identifica  e  descreve  quais  recursos  e  fun4ões

compõem o sistema.  Foi necess;rio realizar uma entrevista com um profissional

respons;vel por uma biblioteca para obter informa4ões iniciais assim como ter

conhecimento  de  quais  modulos  irao  compor  o  sistema  e  a  modelagem do

banco de dados. Foram utilizados recursos como a UML para modelagem dos

diagramas  do  sistema  e  Balsamiq  Mockup  para  prototipa4ao  de  interfaces

(Pressman, 2011).

•  Elabora4ao : Envolve as atividades de obten4ao e an;lise de requisitos. Refina

e  expande  as  informa4ões  da  fase  anterior  realizando  o  levantamento  de

requisitos funcionais e nao funcionais assim como a constru4ao dos modelos de

an;lise. Além disso inclui a modelagem r;pida do projeto que envolve a 
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estrutura4ao do banco de dados, dos modulos do sistema que irao compor o

sistema. Esta etapa demonstra a viabilidade da arquitetura mas nao oferece os

recursos e fun4ões necess;rias para usar o sistema. Foi utilizado a ferramenta

MySQL workbench que facilitou a modelagem e as modifica4ões da estrutura do

banco de dados (Pressman, 2011).

• Constru4ao: Compreende a codifica4ao, testes e desenvolvimento de prototipos

dos modulos do sistema com integra4ao com o banco de dados. Modelos de

requisitos  sao  contemplados  nesta  fase.  Implementa  recursos  e  fun4ões

necess;rias  do  sistema.  Além  disso,  realizam-se  atividades  de  integra4ao

(montagens de componentes e teste de integra4ao) de todas as funcionalidades,

modulos do sistema e  do banco de dados (Pressman, 2011).

• Valida4ao/Transi4ao  –  Compreende  os  últimos  est;gios  da  atividade  da

constru4ao do sistema e a primeira parte da atividade de emprego genérico.

Valida-se  o  software  com usu;rios  finais  para  testes  beta  e o feedback dos

usu;rios relataram defeitos e mudan4as necess;rias (Pressman, 2011). 

Figura 6 – Fases e disciplinas da metodologia RUP (Pressman, 2011).
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Outra caracteristica interessante dele é a aplica4ao do modelo de ciclo de vida

iterativo  e  incremental  ilustrado  na  Figura  7.  Neste  ciclo  cada  itera4ao,  parte  do

software  é  desenvolvida,  sendo  os  artefatos  da  nova  itera4ao  superior  7  itera4ao

anterior. 

O  desenvolvimento  iterativo  e  incremental  permite  aos  desenvolvedores  o

aprendizado em rela4ao ao  software,  possibilitando assim,  a localiza4ao de futuros

problemas em fases iniciais. 

Em rela4ao as disciplinas gerência de configura4ao e mudan4a, gerenciamento

de projeto e ambiente nao foram empregadas no desenvolvimento desse projeto.

 

Figura 7 – Ciclo da metodologia RUP (Pressman, 2011).

O RUP é descrito a partir de três perspectivas. Na perspectiva dinâmica, o RUP

identifica o ciclo de desenvolvimento do projeto em quatro fases sequenciais sendo,

cada  fase,  finalizada  por  um  marco  principal.  As  fases  do  RUP sao  inicia4ao,

elabora4ao, constru4ao e transi4ao.  A  Figura 6  apresenta as fases do RUP (Bessa;

Barros, 2009). 

A  escolha  da  metodologia  RUP  no  projeto  deu-se  ao  fato  de  ser  uma

metodologia de desenvolvimento ;gil dividida em fases sequenciais, sendo cada uma

dependente da fase anterior e possivel de ser divididas em v;rias disciplinas.
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3 Análise e projeto do sistema

Esse capitulo apresentar; as funcionalidades necess;rias para constru4ao do

sistema  que  foram  coletadas  durante  uma  entrevista  que  foi  realizada  com  o

profissional respons;vel pela biblioteca do estabelecimento visitado. A partir da coleta

desses  requisitos  por  meio  dessa  entrevista,  o  desenvolvimento  desse  projeto  foi

dividido em 4 etapas sequenciais através da metodologia RUP que est; sendo utilizada

para desenvolvê-lo.

3.1 Análise do sistema

Nessa  se4ao  ir;  ser  apresentada  uma  documenta4ao  gerada  a  partir  da

entrevista realizada com o respons;vel pela biblioteca. As historias foram coletadas por

meio da entrevista realizada e poderao ser vistas no quadro abaixo:

Requisito Critérios de aceita4ao

Como usu;rio gostaria de acessar 
o sistema

• Os usu;rios sao cadastrados 
diretamente no banco de dados.

• Se os dados digitados pelo usu;rio 
de login e senha estiverem de 
acordo com as informa4ões 
contidas no banco de dados o 
usu;rio poder; acessar o sistema e
ser; encaminhado a p;gina 
principal, caso contr;rio o usu;rio 
permanecer; na p;gina de login.

Como usu;rio gostaria de cadastrar
todas as turmas do colégio

• O campo nome nao pode ser vazio,
o primeiro digito deve ser formado 
por qualquer número e o último por 
qualquer letra do alfabeto, o 
tamanho padrao deve ser 2, o 
nome deve ser único, caso for 
cadastrado uma turma com o nome
existe, esse registro é ignorado.

Quadro 1 – Requisitos e critérios de aceita4ao
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Requisito Critérios de aceita4ao

• O campo hor;rio contem um select 
contendo op4ões fixas de (1, 5), 
esse campo deve ser preenchido 
obrigatoriamente

• O campo dia da semana contem 
um select contendo op4ões fixas de
(Segunda a Sexta), esse campo 
deve ser preenchido 
obrigatoriamente.

• O campo turno contem um select 
contendo op4ões fixas (Manha e 
Tarde), esse campo deve ser 
preenchido obrigatoriamente.

• O campo nome do professor de 
português nao pode ser vazio, so 
pode conter letras tanto maiúscula 
e minúscula e acentuadas e 
espa4os.

Como usu;rio gostaria de cadastrar
todas as classifica4ões de livros 
disponiveis na biblioteca

• O campo nome nao pode ser vazio
• O campo cor nao pode ser vazio

Como usu;rio gostaria de cadastrar
todos os alunos da escola

• Campo nome deve conter somente 
letras e espa4os

• Se nao tiver alguma turma 
cadastrada nao é possivel o 
cadastrar aluno, pois o campo nao 
permite valor nulo.

• Campo e-mail nao pode ser nulo e 
deve seguir uma m;scara padrao 
criada pela REGEX.

• Campo matricula nao pode ser nulo
e deve ser único

• Nome do alunos devem ser 
exibidos em uma tabela em ordem 
alfabética 

Continua4ao Quadro 1 - Requisitos e critérios de aceita4ao
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Requisito Critérios de aceita4ao

• Como usu;rio gostaria de cadastrar
todos os livros liter;rios

• O campo codigo deve ser único
• Nome dos livros devem ser 

mostrados em uma tabela em 
ordem alfabética.

• Como usu;rio gostaria de cadastrar
empréstimos para os alunos

• Nao pode possuir nenhum campo 
vazio;

• So poderao ser adicionado no 
m;ximo 4 livros por empréstimo;

• So serao exibidos no select em 
ordem alfabética os livros cujo sua 
disponibilidade seja igual a T.

• Apos de ser realizado um 
empréstimo a disponibilidade dos 
livros é modificada para F, assim 
desaparecendo da lista e nao 
sendo possivel ser emprestado 
para um aluno que realizar um 
futuro empréstimo enquanto o 
aluno que emprestou nao devolver.

• Como usu;rio desejo efetuar a 
devolu4ao de um livro

• A partir de um select é exibida uma 
lista de todos livros ordenados em 
ordem alfabética cujo a 
disponibilidade seja F, quando um 
livro é selecionado e usu;rio clica 
no botao de confirma4ao, esse livro
volta a ficar disponivel para um 
futuro empréstimo e desaparece 
dessa lista.

• Como usu;rio desejo visualizar um 
relatorio de livros que estao 
emprestados

• A partir desse um relatorio esses 
livros poderao ser visualizados por 
titulo, nome do aluno que est; com 
posse e a turma que esse aluno 
pertence.

Continua4ao Quadro 1 - Requisitos e critérios de aceita4ao
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3.2 Projeto do sistema

Nessa se4ao é apresentado um prototipo das interfaces gr;ficas e a estrutura do

banco que deram origem a esse sistema.

3.2.1 Projeto do protótipo das interfaces gráficas do sistema

Os prototipos das interfaces gr;ficas desse sistema foram construidos utilizando

a  ferramenta  Balsamiq  Mockup.  Essa  ferramenta  fornece  v;rios  recursos  e

componentes que dao ao desenvolvedor uma no4ao de como ser; o produto final antes

e  durante  seu  desenvolvimento.  Apesar  do  design das  interfaces  gr;ficas

implementadas  nao  sairem iguais  ao  desenho  devido  ao  tempo  disponivel  para  o

desenvolvimento desse sistema, suas funcionalidades continuaram sendo as mesmas,

porém algumas tiveram a suas funcionalidades reduzidas conforme os desenhos e

devido sua complexidade de desenvolvimento e exigir muito tempo de dedica4ao do

que o tempo disponivel.

Na figura 8 é possivel visualizar a interface gr;fica de login do sistema. Essa foi

uma das interfaces gr;ficas mais simples a ser desenvolvida, ser; visto mais adiante

que ficou muito proxima a realidade, ela possui apenas 2 campos um que o usu;rio

digita seu nome ou e-mail e outro para digitar sua senha e um botao de entrar. Se os

dados digitados apos clicar nesse botao corresponderem a dados existentes no banco

de dados o usu;rio é encaminhado para a interface gr;fica da figura 9 tendo acesso a

todas as funcionalidades, caso contr;rio o usu;rio permanece nessa mesma interface

gr;fica.

Figura 8 – Prototipo da interface gr;fica de login do sistema.
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Figura 9 – Prototipo da interface gr;fica apos logar com sucesso.

A figura 10 mostra a interface gr;fica de cadastro, que quando o usu;rio clicar

em algum desses botões ele é encaminhado a um formul;rio de cadastro relacionado

ao que  escrito no botao que serao mostrados nas proximas figuras. 

Figura 10 – Prototipo da interface gr;fica que d; acesso aos formul;rios de cadastro.
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A figura  11 mostra  um prototipo  da interface gr;fica  de cadastro  de turmas.

Nessa interface gr;fica é possivel cadastrar uma nova turma se todas as informa4ões

estiverem v;lidas  as  quais  serao  futuramente  vinculadas  aos  alunos,  se  o  usu;rio

tentar salvar dados inv;lidos é emitido uma mensagem por campo alertando o por que

o dado entrado est; inv;lido. O cadastro de turmas é simples possuindo apenas 3

campos (nome o qual deve ser único, dia da semana para  emprestar livros, nome do

professor de português).

Figura 11 – Prototipo da interface gr;fica de cadastro de turmas.

A figura  12 mostra  um prototipo  da interface gr;fica  de cadastro  de alunos.

Nessa interface gr;fica é possivel cadastrar um novo aluno se todas as informa4ões

estiverem  validas,  caso  o  usu;rio  tente  salvar  dados  inv;lidos  é  emitido  uma

mensagem  por  campo  alertando  o  por  que  o  dado  entrado  est;  inv;lido.  No

“comboBox” ao lado do texto turma é exibido todas as turmas que foram cadastradas e

todo o aluno que for cadastrado dever; estar vinculado a uma turma.
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Figura 12 – Prototipo da interface gr;fica de cadastro de alunos.

A figura 13 mostra um prototipo da interface gr;fica de cadastro de gêneros

liter;rios. Nessa interface gr;fica é possivel  cadastrar um novo gênero se todas as

informa4ões  estiverem  v;lidas  as  quais  serao  futuramente  vinculadas  aos  livros

liter;rios,  se o usu;rio  tentar  salvar  dados inv;lidos  é emitido uma mensagem por

campo alertando o por que o dado entrado est; inv;lido. O cadastro de gêneros é

simples possuindo apenas 2 campos (nome, cor da etiqueta que é representado).

Figura 13 – Prototipo da interface gr;fica de cadastro de gêneros liter;rios.
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A figura  14  mostra  um  prototipo  da  interface  gr;fica  de  cadastro  de  livros

liter;rios. Nessa interface gr;fica é possivel cadastrar um novo livro liter;rio se todas as

informa4ões estiverem validas, caso o usu;rio tente salvar dados inv;lido é emitido

uma mensagem por  campo alertando  o  por  que  o  dado entrado  est;  inv;lido.  No

“comboBox” ao lado do texto gênero é exibido todas os gêneros que foram cadastradas

e todo o livro que for cadastrado dever; estar vinculado a um gênero.

Figura 14 – Prototipo da interface gr;fica de cadastro de livros liter;rios.

A figura 15 mostra um prototipo da interface gr;fica de empréstimo de livros,

onde é exibido 2 “inputs”, um que permite pesquisar por um aluno que est; cadastrado

e  outro  que  permite  pesquisar  os  livros  cadastrados  cujo  o  campo disponibilidade

seja = 'T', quando um livro é adicionado ao empréstimo o valor desse campo é alterado

para  'F'  e  volta  para  'T'  quando  ele  é  devolvido,  e  dois  campos  date que  sao

controlados manualmente, porém nao impede que os empréstimos sejam realizados

em datas pertencentes ao passado e ao futuro e a data de devolu4ao ser passado a

data do empréstimo.
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Figura 15 – Prototipo da interface gr;fica de cadastro de empréstimos.

A figura 16 mostra um prototipo da interface gr;fica de devolu4ao onde é exibido

um input que o usu;rio digita o codigo do livro, se o sistema encontrar um livro com o

codigo  que  foi  digitado  esse  livro  voltar;  para  o  select da  interface  gr;fica  de

empréstimo.  A devolu4ao nao é registrada em uma tabela  do banco de dados ela

apenas muda a disponibilidade de um livro de 'F' para 'T',  por que os alunos podem

devolver  livros  de  empréstimo diferente  num mesmo momento  ou  devolver  de  um

empréstimo em diferentes momentos assim ficando dificil serem controladas.

Figura 16 – Prototipo da interface gr;fica de devolu4ões.
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3.2.2 Projeto da Base de Dados do Sistema

A base de dados é uma das principais parte de um sistema web é, pois é nela

que serao armazenados todos os dados dos cadastros que j;  foram realizados no

sistema e também serve para fazer buscas desses dados que estao armazenados no

servidor MySQL. Essa base precisa ser bem projetada antes do desenvolvimento pois

muitas vezes ocorre da estrutura da base de dados precisar ser modificada durante o

desenvolvimento  do  sistema,  como por  exemplo  ter  a  necessidade  de  acrescentar

novos campos as tabelas ou novas tabelas ao banco, ou eliminar campos ou tabelas

existentes que estao sendo redundantes ou desnecess;rios apos o desenvolvimento

da aplica4ao.

Para que todos os cadastros realizados possam ser armazenados localmente na

m;quina que est; sendo utilizada foi instalado o servidor MySQL o qual foi discutido na

se4ao 2.3.6.

A base da dados do projeto é composta por 11 tabelas (users, roles, turmas,

alunos,  emprestimos_literarios,  livros_literarios,  classificacoes,

emprestimos_literarios_livros_literarios,  emprestimos_didaticos_livros_didaticos,

livros_didaticos,  emprestimos_didaticos),  sendo  que  2  delas  (roles,  users)  nao

possuem  relacionamento  com  outras  tabelas,  e  sao  utilizadas  na  autentica4ao  de

usu;rios. Nesse projeto existem 2 relacionamentos (N x N), entre as tabelas, que serao

descritos a seguir:

• (livros_literarios  x  emprestimos_literarios)  :   Existe  a  tabela  intermedi;ria

(emprestimos_literarios_livros_literarios) que armazena as chaves estrangeiras

dessas 2 tabelas durante a adi4ao de livros liter;rios ao empréstimo.

• (livros_literarios  x  emprestimos_didaticos)  :   Existe  a  tabela  intermedi;ria

(emprestimos_didaticos_livros_didaticos) que armazena as chaves estrangeiras

dessas 2 tabelas durante a adi4ao de livros did;ticos ao empréstimo.
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Nome da tabela Campos Utilidade Relacionamentos

roles - email
- name

autentica4ao -

users - email
- senha

autentica4ao -

turmas - id
- nome
- horario_emprestimo
- turno
- nome_professor_portugues

armazenar todas as 
turmas que a escola 
possui

- alunos (1 x n)

alunos - id
- nome
- email
- celular
- nome_mae
- nome_pai
- turma_id

armazenar todos os 
alunos que estudam 
na escola

- 
emprestimos_literarios
(1 x n)
- emprestimos  
didaticos (1 x n)
- turmas (1 x 1)

livros_literarios - id 
- codigo
- titulo
- autor
- numero_paginas
- isbn
- ano
- genero
- classificacao_id
- edicao

armazenar todos os 
livros que pertencem 
a bibioteca

- 
emprestimos_literarios 
(n x n)
- classificacoes (1 x 1)

classificacao - id
- nome
- cor_etiqueta

armazenar todas as 
classifica4ões de 
livros existentes na 
biblioteca

-livros_literarios (1 x n)

Quadro  2  –  Tabelas  que  compõem  o  banco  de  dados  do  sistema  evidenciando  campo,  utilidade,

relacionamentos
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Nome da tabela Campos Utilidade Relacionamentos

livros_didaticos - id
- codigo
- titulo
- disciplinas
- pnld
- série 
- editora
- disponibilidade

Armazenar todos 
os livros didaticos 
que pertencem ao 
colégio

emprestimos_didaticos
(n x n)

emprestimos_didaticos - id
- aluno_id
- data_emprestimo
- data_devolucao
- status

Armazenar os 
empréstimos de 
livros did;ticos 
realizado pelos 
alunos

- alunos (1 x 1)
- livros_didaticos
 (n x n)

emprestimos_literarios - id
- aluno_id
- data_emprestimo
- data_devolucao
- status

Armazenar os 
empréstimos de 
livros liter;rios 
realizados pelos 
alunos

- alunos (1 x 1)
- livros_literarios (n x n)

emprestimos_literarios_livros
_literarios

- emprestimo_literario_id
- livros_literario_id

Armazenar chaves
prim;rias das 
tabelas 
livros_literarios e 
emprestimos_litera
rios, por se tratar 
de um 
relacionamento (n 
x n)

Armazenar chaves 
prim;rias das tabelas 
livros_literarios e 
emprestimos_literarios,
por se tratar de um 
relacionamento (n x n)

Continua4ao Quadro 2 – Tabelas que compõem o banco de dados do sistema evidenciando campo,

utilidade, relacionamentos
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Nome da tabela Campos Utilidade Relacionamentos

emprestimos_didaticos_liv
ros_didaticos

- emprestimo_didatico_id
- livros_didatico_id

Armazenar chaves 
prim;rias das 
tabelas 
livros_didaticos e 
emprestimos_didati
cos, por se tratar de
um relacionamento 
(n x n).

Como num 
relacionamento (n x n) 
nao é possivel 
armazenar v;rias 
chaves num mesmo 
campo e transformar o 
relacionamento em (1 
x n) por questões de 
redundância, existe a 
necessidade de ter 
uma tabela 
intermedi;ria como 
ponte para as 2 
tabelas envolvidas 
nesse relacionamento.
Essa tabela nao possui
chave prim;ria.

Continua4ao Quadro 2 – Tabelas que compõem o banco de dados do sistema evidenciando campo,

utilidade, relacionamentos

Para diminuir o trabalho de cria4ao manual das tabelas foi usado o framework de

persistência Hibernate, o qual as gera automaticamente, pois toda hora é necess;rio

deletar o banco de dados por causa das modifica4ões na estrutura no decorrer do

desenvolvimento.  A figura  número  17  ilustra  o  diagrama da  estrutura  de  banco de

dados do sistema.
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Figura 17 - Diagrama relacional da estrutura de banco de dados.
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4. Desenvolvimento

O sistema desenvolvido tem como objetivo controlar os livros pertencentes ao

acervo  da  biblioteca.  Através  dele  é  possivel  fazer  as  4  opera4ões  de  CRUD em

alunos,  turmas,  classifica4ões,  livros  liter;rios,  empréstimo  e  também  efetuar

devolu4ões de livros liter;rios que nao é associada a um CRUD, visualizar relatorios de

livros disponiveis e emprestados, no caso dos emprestados é possivel saber qual aluno

esse livro est; em posse e qual turma esse aluno pertence.

Conforme a entrevista realizada o sistema poderia ter mais funcionalidades do

que as que foram desenvolvidas no momento, porém como a demanda de tempo para

desenvolvimento foi maior que o tempo disponivel para desenvolver esse trabalho isso

acabou nao sendo possivel.

A primeira interface gr;fica conforme  ilustrada pela figura 18 que ser; possivel

visualizar  no  sistema  é  a  de  login,  se  os  dados  existentes  no  banco  de  dados

corresponderem  ao  que  usu;rio  digitou  ele  ser;  encaminhado  a  interface  gr;fica

principal e criar; uma sessao, caso contr;rio permanecer; nessa mesma.

Quando a sessao é destruida ou o usu;rio tenta acessar uma p;gina que exige

autentica4ao sem estar logado, o sistema redirecionar a essa interface gr;fica.

Figura 18 – Interface gr;fica de login.
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Apos  efetuar  o  login  com  sucesso,  o  usu;rio  tem  acesso  a  todas  as

funcionalidades do sistema como ilustrado na Figura 19. Clicando na op4ao logout, a

sessao é destruida e o mesmo redirecionado para a interface de login. A figura 19

mostra todos as funcionalidades que compõem o sistema:

Funcionalidade de Cadastro – ao clicar em cadastrar o usu;rio tem acesso a

formul;rios de cadastro de turmas, alunos, livros liter;rios e classifica4ões.

Funcionalidade de Relatorios – ao clicar em relatorios, o usu;rio tem acesso a

relatorios de livros disponiveis e  emprestados.

Empréstimo  –  ao  clicar  em  empréstimos,  o  usu;rio  tem  acesso  a  interface

gr;fica de empréstimo de livros onde na primeira parte é cadastrado o empréstimo e o

aluno e na segunda é adicionado os livros ao empréstimo. 

Devolu4ao – ao clicar em devolu4ao, o usu;rio tem acesso a interface gr;fica

para efetuar devolu4ões. 

Figura 19 – Interface gr;fica principal.
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4.1 Funcionalidade de Cadastros

4.1.1 Cadastro de turmas 

Essa interface gr;fica pode ser acessada quando o usu;rio clicar em cadastrar

conforme visto na Figura 20 e pode ser acessada diretamente pelas outras interfaces

gr;ficas de cadastro que compõem o modulo, se clicar no simbolo do livro o usu;rio é

redirecionado  a  interface  de  cadastro  principal  e  ao  clicar  em  logout  a  sessao  é

destruida sendo o usu;rio redirecionado para interface gr;fica de login.

O formul;rio de cadastro de turmas mostrado na ilustra4ao tem 5 campos sendo

todos de preenchimento obrigatorio e contendo valida4ões do tipos de dados, sendo 2

inputs e 3 selects contendo op4ões fixas.

O campo turma so ser; v;lido se o tamanho for 2 e o primeiro digito for qualquer

número e o segundo qualquer letra.

O campo nome do professor de português so ser; valido se seus caracteres

forem compostos somente por letras.

Abaixo  do  formul;rio  é  exibido  uma  tabela  que  mostra  todos  os  registros

cadastrados sendo possivel atualizar e deletar. A turma so poder; ser deletada caso

nao possua nenhum aluno cadastrado, nao é muito correto fazer o delete em cascata,

por  que  se  a  turma deixar  de  existir  os  alunos  nao  necessariamente  deixarao  de

estudar no colégio, assim tendo que cadastr;-los novamente.

Por serem poucos registros nao h; necessidade de ser usado um campo como

critério para ordena4ao de dados.

4.1.2 Cadastro de classificações de livros literários

Essa interface gr;fica é similar a imagem ilustrada na Figura 20, usada para

cadastro de classifica4ões de livros, sendo obrigatorio o preenchimento de todos os

campos e também nao possuindo um critério de ordena4ao.
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Figura 20 – interface gr;fica de cadastro de turmas.

4.1.3  Cadastro de Alunos

Na Figura 21 é visto que essa interface gr;fica possui 7 campos, sendo o campo

nome,  e-mail,  turma  e  matricula  de  preenchimento  obrigatorio.  O  campo  turma  é

diferente dos demais pois é um select com informa4ões contidas no banco de dados,

diferente do select mostrado na figura 20 que as op4ões sao fixas, conforme as turmas

sao cadastradas ou excluidas esse select vai mudando suas op4ões.

Por ter uma grande quantidade de registros e haver necessidade de pesquisas a

todo momento e nao possuir um mecanismo de consultas a tabela abaixo do formul;rio

mostra os alunos em ordem alfabética usando o nome critério de ordena4ao porém nao

definindo um segundo critério  de desempate caso mais de um aluno ter  o  mesmo

nome.
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4.1.4  Cadastro de Livros Literários

Essa interface gr;fica é similar a ilustrada pela Figura 21 e a que mais possui

campos entre todas do sistema, possuindo 10 campos no total, sendo o campo titulo,

autor, classifica4ao, número de p;ginas, codigo de preenchimento obrigatorio. Os livros

possuem um campo chamado disponibilidade e sao cadastrados com a disponibilidade

= 'T'  por  padrao e que nao pode ser  visto  no  formul;rio  e também ser  atualizado

manualmente, esse campo so pode ser atualizado quando esse livro é emprestado ou

devolvido.  Possui  um  select com o mesmo comportamento  da  interface gr;fica  de

cadastro  de  alunos.  Por  serem  em  muitos  registros  h;  necessidade  de  serem

ordenados por ordem alfabética usando o titulo com o critério e o codigo que é único

como critério de desempate caso haja 2 livros iguais.

Figura 21 – Interface gr;fica de cadastro de alunos.
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4.2 Funcionalidade de empréstimos

4.2.1 Cadastro de empréstimos

Essa  funcionalidade  est;  sendo  ilustrada  na  Figura  22.  É cadastrado  um

empréstimo para um aluno, contendo um select que mostra o nome de todos os alunos

cadastrados  em  ordem  alfabética,  e  2  campos  de  data  contendo  a  data  que  ele

emprestou e a data que ele deve devolver os livros emprestados sendo controlados de

forma  manual,  pois  o  trabalho  aumentaria  se  esses  campos  fossem  controlados

automaticamente,  e  também  teria  problemas  da  data  que  o  aluno  deve  devolver

coincidir com feriados, pois existem alguns feriados que nao tem data fixa assim nao

podendo  serem  controlados  e  o  codigo  precisar  de  uma  manuten4ao  manual

anualmente, também devido ao tempo investido em funcionalidades com prioridades

maiores acabou nao sendo possivel  evitar  fazer com que um empréstimo nao seja

realizado numa data que est; no passado ou no futuro também existe outro problema

que nao foi possivel solucionar com rela4ao a data a data que o aluno deve devolver

poder estar no passado em rela4ao a data do empréstimo.

Os  empréstimos  sao  mostrados  em  ordem  decrescente,  usando  o  id  como

critério de ordena4ao, pois quanto maior for o id do empréstimo mais recente ser;.

Ao clicar no botao (VER) que est; a esquerda do nome do aluno, ser; mostrado

todos os livros que o aluno emprestou nesse empréstimo mostrado na Figura 22a.
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Figura 22 – Interface gr;fica de cadastro de empréstimos.

Figura 22a – Interface gr;fica de exibi4ao dos livros de um empréstimo ao clicar no botao VER.

4.2.1.1 Cadastro de livros do empréstimo

Essa interface est; ilustrada na Figura 23. Por serem muitos registros o titulo

dos livros no select sao exibidos ordem alfabética e caso dois livros tenham o mesmo

nome o critério de desempate é o codigo, so serao exibidos livros liter;rios se o campo

disponibilidade for = 'T',  ao selecionar o titulo do livro e clicar no botao adicionar o

status desse livro é mudado para F, assim nao sendo possivel ser inserido 2 vezes no

mesmo  empréstimo,  ou  emprestado  para  um  proximo  aluno  enquanto  nao  for

devolvido, na tabela abaixo do botao se clicar no icone ao lado do seu nome, o titulo do
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livro volta ser apresentado no  select pois o livro voltara para a disponibilidade = 'T',

apos  clicar  no  campo  fechar  empréstimo  o  usu;rio  é  encaminhado  para  interface

gr;fica de empréstimo.

O empréstimo é cadastrado com o campo status = 'O' por padrao, quando o

aluno  devolve  todos  os  livros  pertencentes  7quele  empréstimo  o  sistema

automaticamente muda o campo status = 'C'.

Figura 23 – Interface gr;fica de adi4ao de livros ao empréstimo.

4.3 Funcionalidade devoluções

4.3.1 Devolução

Essa interface gr;fica ilustrada pela Figura 24 nao realiza cadastros. Apenas

exibe  registros  de  uma instru4ao  no  seu  select cujo  a  query  é  "SELECT l  FROM

LivroLiterario l WHERE l.disponibilidade = 'F' ORDER BY l.titulo" que filtra somente os

livros  com disponibilidade  'F'  em ordem alfabética,  apos  o  livro  ser  selecionado  e

clicado  no  botao  salvar  sua  disponibilidade  é  alterada  para  'T',  voltando  a  ficar

disponivel para futuros empréstimos.
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Figura 24 – Interface gr;fica de devolu4ao.

4.4 Relatórios

4.4.1 Livros Disponíveis

No relatorio ilustrado pela Figura 25 sao mostrados todos os livros que estao na

biblioteca  em  ordem  alfabética,  cujo  a  query é  "SELECT  l  FROM  LivroLiterario  l

WHERE l.disponibilidade  =  'T'  ORDER  BY l.titulo",  sendo  mostrados  10  em  cada

p;gina, podendo esses serem emprestados para qualquer aluno no presente momento.

Figura 25 – Relatorio de livros disponiveis.
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4.4.2 Livros Emprestados

Nesse relatorio sao mostrados todos os livros que nao estao na biblioteca, para

qual aluno est; emprestado no momento, qual turma esse aluno pertence e a data que

foi emprestado e deve ser devolvido. Para escrever a query do relatorio ilustrado pela

Figura 26 foram necess;rios 4 passos:

1.  Verificar todos os livros liter;rios com disponibilidade = 'F'

2.  Verificar o maior id de empréstimo desses livros pela tabela intermedi;ria

3.  Descobrir a qual aluno pertence esses empréstimos

4. Descobrir a turma que esses alunos estao cadastrados

Figura 26 – Relatorio de livros emprestados.
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5 Resultados 

Neste capitulo sao apresentados os resultados obtidos com os testes realizados

em parceria com o profissional respons;vel pela biblioteca do colégio Estadual Newton

Felipe Albach  da cidade de Guarapuava. Apos realizar os testes envolvendo v;rias

situa4ões de empréstimos foi possivel fazer melhorias em algumas funcionalidades j;

existentes do sistema e descobrir novas.

Nos  dias  18  e  19  de  setembro  junto  com  o  funcion;rio  respons;vel  pela

biblioteca foram realizados testes e essa mesma pessoa notou satisfeita com os v;rios

beneficios que o sistema trar; ao seu trabalho como um deles ilustrado na Figura 27,

foi notado durante esses 2 dias que os empréstimos ainda estao sendo controlado em

folhas de papeis que sao impressas semanalmente para cada turma do colégio, assim

essas folhas podendo ser perdidas ou danificadas e também causando problemas ao

meio ambiente, além de ser dificil obter um controle de circula4ao dos livros e alunos

que estao com livros atrasados. A funcionalidade de empréstimo é muito importante

pois a partir dela que as folhas de papel serao eliminadas do cotidiano do trabalho do

respons;vel pela biblioteca. O fato dos alunos e livros estarem ordenados por nome no

select  de  empréstimos  é  uma  grande  economia  de  tempo,  pois  seria  mais  dificil

encontrar determinado aluno ou livro se nao estivesse ordenado e aumentaria mais o

trabalho do funcion;rio. 

Figura 27 – Relatorio de alunos que possuem livros emprestados.
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No mês dezembro foi realizado um teste de valida4ao do sistema aplicando um

question;rio  que  avalia  v;rios  aspectos  do  sistema,  apos  esses  testes  serem

realizados todos os entrevistados responderam esse question;rio de acordo com suas

opiniões pessoais. O question;rio presente no APÊNDICE A abrange onze questões

que avaliam design, funcionalidades e usabilidade do sistema. As Figuras de 28 a 38

ilustram  as  perguntas  referentes  a  esse  question;rio  e  os  gr;ficos  associados  as

respostas dadas pelos entrevistados, numa escala de 1 a 5 (péssimo, ruim, regular,

bom, otimo).

Com  base  nas  respostas  desse  question;rio  foi  possivel  ver  o  nivel  de

aprova4ao  e  satisfa4ao  do  sistema  em  rela4ao  aos  entrevistados.  A partir  desse

question;rio foi possivel validar o sistema, notar os efeitos, mudan4as e melhorias que

ir; causar nos processos di;rios da biblioteca apos sua implanta4ao.  

Com esse question;rio foi possivel verificar, validar e avaliar o sistema, notou-se

pelos entrevistados que a gestao dos processos e controle da biblioteca irao melhorar o

trabalho do profissional encarregado. Pelas respostas dos entrevistados observou-se

que o controle do processo de gerenciamento e relatorios de pendências estao entre os

principais beneficios da implanta4ao desse sistema na biblioteca. 
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6. Conclusão 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema de gerenciamento web

de bibliotecas para escolas estaduais da rede pública da cidade de Guarapuava, pois

auxilia o profissional respons;vel pela biblioteca a gerenciar os livros que a pertencem.

  O sistema atende a demanda da biblioteca da escola onde foram realizados os

testes. Foi percebido durantes os testes que para o sistema possa ser utilizados em

todas as escolas públicas estaduais é necess;rio a padroniza4ao da manipula4ao dos

acervos em cada uma delas, pois cada biblioteca possui diferentes forma de classificar

e gerenciar seu acervo. 

Visto  que foi  preciso modernizar  a  forma de controlar  os  empréstimos,  esse

sistema foi planejado a partir de uma entrevista com um bibliotec;rio de uma escola

pública estadual. 

Por  se  tratar  de  uma  aplica4ao  web  permite  acesso  remoto  em  diferentes

m;quinas a partir de uma arquitetura cliente-servidor, eliminando os altos custos de

manuten4ao e aquisi4ao desse software, sendo algo inovador dentro desse contexto.

Entre as vantagens desse sistema estao:

• Digitaliza4ao das informa4ões;

• Automatiza4ao dos processos de gera4ao de relatorios, empréstimo e devolu4ao

• Consultas de empréstimos e livros;

• Acesso remoto a v;rias m;quinas;

• Autentica4ao por meio de banco de dados;

Apos  a  aplica4ao  de  um  question;rio  por  meio  das  respostas  dadas  pelos

entrevistados notou-se que alguns aspectos do sistema precisam ser melhorado como

a interface e a usabilidade. 

Foi observado que o sistema nao pode ser implementado a curto prazo, pois

existem exemplares nessa biblioteca que nao possuem um número de identifica4ao,

assim ficando dificil de ser identificado durante uma devolu4ao. Pois isto pode gerar

uma  inconsistência  no  sistema,  7s  vezes  ocorre  de  mais  de  um exemplar  com o

mesmo titulo e sem um número estar emprestado durante um mesmo momento. Essa

inconsistência  no  sistema  ao  devolver  um  livro  sem  número  pode  eliminar  uma

pendência existente e criar uma inexistente no relatorio de livros emprestados.
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6.1 Trabalhos Futuros

Entre as futuras funcionalidades do sistema sao descritas as seguintes:

1.  C;lculo  multas  por  livro  e  dia  atrasado,  no  contexto  de  bibliotecas  privadas  e

municipais. 

2.  Bloquear  empréstimo  para  leitores  que  possuem  multas  sem  pagar  ou  livros

atrasados até a multa ser paga e os livros devolvidos.

3. Área de acesso ao leitor,  nessa ;rea o leitor poder; visualizar todo o acervo da

biblioteca, suas pendências e dividas com a biblioteca e reservar livros para um futuro

empréstimo

4. Criar modulo de cadastro de bibliotec;rios, nessa ;rea o  admin poder; cadastrar

novos bibliotec;rios para utilizar o sistema.

5.Consultar alunos com livros atrasados por turma.

6. Permitir com que o leitor renove 3 vezes no m;ximo um livro de um empréstimo.

7. Nao permitir empréstimos de livros inadequados a idade do leitor.
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APÊNDICE  A  –  QUESTIONÁRIO  SOBRE  TESTE  DE  SOFTWARE  COM

RESPOSTAS.

Figura 28 – Gr;fico das respostas da pergunta: Qual o nivel de satisfa4ao em rela4ao ao sistema?.

Figura 29 – Gr;fico das respostas da pergunta: Avalie o processo de empréstimo.
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Figura 30 – Gr;fico das respostas da pergunta: Avalie o controle de circula4ao dos livros liter;rios.

Figura 31 – Gr;fico das respostas da pergunta: Avalie o controle de circula4ao dos livros did;ticos.
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Figura 32 – Gr;fico das respostas da pergunta: Avalie o design da interface.

Figura 33 – Gr;fico das respostas da pergunta: Avalie a usabilidade do sistema.
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Figura 34 – Gr;fico das respostas da pergunta: Avalie o processo de gerenciamento de informa4ao da

biblioteca com um todo.

Figura 35 – Gr;fico das respostas da pergunta: Avalie a funcionalidade de cadastros.
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Figura 36 – Gr;fico das respostas da pergunta: Avalie a funcionalidade de empréstimos.

Figura 37 – Gr;fico das respostas da pergunta: Avalie a funcionalidade de devolu4ões.
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Figura 38 – Gr;fico das respostas da pergunta: Avalie os relatorios de pendência de livros.
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