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UM MODO E DOIS MODOS E MANIPULAÇÃO DA BASE DE DADOS DA

INDÚSTRIA DO CINEMA NACIONAL

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
curso de graduação em Sistemas de Informação,
como parte dos requisitos exigidos para a
obtenção do tı́tulo de Bacharel em Sistemas de
Informação.

Orientadora: Profa. Dra. Luciana Pereira de
Assis

Data de aprovação / / .

Profa. Dra. Luciana Pereira de Assis
Departamento de Computação - UFVJM

Profa. Dra. Cinthya Rocha Tameirão
Departamento de Computação - UFVJM

Prof. Me. Marcelo Ferreira Rego
Departamento de Computação - UFVJM

Diamantina
2018



Dedico este trabalho a minha mãe Neuza.
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RESUMO

A Análise de Redes Sociais (ARS) vem sendo aplicada em diversos campos de estudos e a
indústria cinematográfica é um deles. Juntamente com o aumento da utilização de ARS em
pesquisas, surge a necessidade da criação de aplicações que gerem entradas para software de
ARS. Neste sentido, este trabalho apresenta o processo de organização de uma base de dados
do cinema nacional e a criação de uma aplicação que possibilite a manipulação desta base, bem
como a geração de redes de um modo e dois modos. As redes geradas pela aplicação serão
utilizadas como entrada para software de ARS. A base de dados gerada neste trabalho poderá
ser utilizada em pesquisas na área da indústria cinematográfica nacional. Dentre as tecnologias
utilizadas no processo de desenvolvimento da aplicação destacam-se a biblioteca JavaFX, a
linguagem de programação Java e o PostgreSQL, sistema gerenciador de banco de dados. Ao
final, são apresentadas as telas da aplicação desenvolvida como resultado deste trabalho.

Palavras-chave: Análise de Redes Sociais. Rede de Dois Modos. Rede de Um Modo.
Indústria Cinematográfica Nacional. Redes Sociais.



ABSTRACT

The Social Network Analysis has been applied in several fields of studies and the film industry
is one of them. Along with the increased use of SNA in research, the need arises to create
applications that generate inputs for ARS software. Given that, this work presents the process of
organizing a national cinema database and creating an application that allows the manipulation of
this database, as well as the creation of one-mode and two-mode network. Hence, the networks
created by the application will be used as input for SNA software. The database built in this work
can be relevant to researches on the national cinematographic industry. Among the technologies
used in the application development process are JavaFX library, Java programming language
and PostgreSQL, a database management system. To conclude, the interface of the application
developed are presented as a result of this work.

Keywords: Social Network Analysis. Two-Mode Network. One-Mode Network.
National Film Industry. Social Networks.
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1 INTRODUÇÃO

A indústria cinematográfica nacional tem ganhado cada vez mais visibilidade no
mercado. De acordo com dados da ANCINE - Agência Nacional do Cinema (2016), 143
filmes foram lançados e 30,4 milhões de ingressos foram vendidos. Em estudo realizado com
base em dados coletados pelo IBGE, o setor audiovisual brasileiro injetou 24,5 bilhões de
reais na economia no ano de 2014, enquanto que no ano de 2007 este valor correspondia
a apenas 8,7 bilhões de reais. Dentre as atividades econômicas do setor audiovisual, estão
presentes atividades pertencentes a indústria do cinema, tais como: atividades de produção
cinematográfica, atividades de pós-produção cinematográfica, distribuição cinematográfica e
atividades de exibição cinematográfica.

Juntamente com o crescimento do setor e sua considerável participação na economia
do paı́s, surgiram também pesquisas acadêmicas acerca de diversos aspectos deste cenário. A
indústria do cinema nacional reflete em questões econômicas e socioculturais, levando pesquisa-
dores e estudiosos a realizar análises mais detalhadas sobre a dinâmica deste mercado.

Com o advento da internet e outros avanços, o compartilhamento de dados e fer-
ramentas computacionais de suporte a pesquisas, de um modo geral, se tornou muito prático.
Estão disponı́veis na internet os mais diversos tipos de repositórios de dados e ferramentas,
sejam elas gratuitas ou pagas. Entretanto, somente a praticidade na obtenção de dados sobre um
determinado contexto não é suficiente para o desenvolvimento de pesquisas, que são fundamen-
tadas em análises minuciosas. Faz-se necessário o uso de técnicas e ferramentas computacionais
especı́ficas para a realização destas análises, assim como uma base de dados organizada, pronta
para ser explorada por tais ferramentas.

Neste sentido, a fim de embasar estudos sobre a forma como a indústria do cinema
nacional é estruturada, como seus atores se relacionam, se comportam e como esta indústria
evolui, pesquisadores podem fazer o uso da Análise de Redes Sociais (ARS). De acordo com
Scott (2013), a Análise de Redes Sociais é uma abordagem ampla da análise sociológica e um
conjunto de metodologias técnicas que buscam descrever e explorar padrões em relacionamentos
sociais que indivı́duos e grupos formam entre si. Ele ainda esclarece que os padrões descobertos
através destas análises não são aparentes ao ser humano de forma natural.

Breiger (2004) define que a ARS funciona como uma investigação disciplinada sobre
o padrão de relações entre atores sociais, esteja este padrão de relacionamento em nı́vel grupal ou
individual. Com o apoio da ARS, estudiosos do cinema nacional são capazes de fazer previsões
sobre sucesso ou insucesso de produções cinematográficas futuras, com base em resultados das
investigações das relações previamente estabelecidas entre os componentes da rede de cinema.
Este processo é apoiado por análises estatı́sticas dos eventos.

Existem diversas ferramentas que apoiam as análises estatı́sticas presentes no pro-
cesso de investigação da ARS e ferramentas que suportam a visualização dos resultados obtidos.
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Um exemplo de ferramenta para análise estatı́stica muito utilizada na ARS é a linguagem de
programação R. Esta linguagem possui diversas bibliotecas que auxiliam a análise e visualização
dos dados de uma rede social. A representação visual das redes é feita em grafos. Os grafos
são estruturas de dados compostas por nós e arestas, onde uma aresta estabelece a conexão
entre dois nós. Fazendo uma analogia a indústria do cinema, os atores são representados pelos
nós e as relações existentes entre esses atores são representadas pelas arestas. No contexto
cinematográfico, um ator na rede pode ser: ator, diretor, roteirista, produtor, diretor de fotografia,
diretor de arte, dentre outros papéis pertencentes a esta indústria. Seja no processo de análise
ou de geração visual das redes sociais, em função de alcançar resultados consistentes a partir
da aplicação da ARS, cabe ressaltar que é fundamental a existência de uma base de dados
organizada, contendo os registros de todos os atores pertencentes a esta indústria, assim como o
registro de suas interações.

A preparação e organização das bases de dados utilizadas neste tipo de pesquisa
também pode ser alcançada de forma eficiente com o suporte de ferramentas computacionais
e profissionais da área. Não menos importante, o desenvolvimento de ferramentas dedicadas
a pesquisas especı́ficas é necessário quando não encontrada uma aplicação que viabilize a
realização da pesquisa.

Desta forma, este trabalho apresenta o processo de preparação e organização da base
de dados da indústria cinematográfica nacional e também o processo de desenvolvimento de uma
ferramenta para manipulação desses dados e geração de redes base para a aplicações da ARS.

1.1 Justificativa

A preparação e organização da base de dados é um ponto crucial para o sucesso
de uma pesquisa de ARS, principalmente quando tratamos de redes amplas que possuem uma
grande quantidade de nós e laços. Uma vez que a confiabilidade do resultado obtido depende de
como os dados foram tratados e estruturados. Da mesma forma, outro ponto relevante é o uso de
aplicações que sejam capazes de facilitar e abstrair tarefas de forma prática e simples, e produzir
saı́das que contribuam para o desenvolvimento da pesquisa como um todo.

Na ARS, as ferramentas de visualização de redes recebem uma rede no formato de
uma matriz como parâmetro de entrada. A matriz é preenchida a partir de consultas a um banco
de dados e a partir da matriz são geradas representações visuais da rede. Estas representações
visuais são apresentadas como estruturas de grafos.

Entretanto, muitos sistemas utilizados para análise e visualização de dados requerem
como parâmetro entradas especı́ficas. No caso da rede da indústria de cinema que abrange o
perı́odo de 1995 a 2013, onde o volume de dados é alto, sendo 2956 atores e 637 filmes, faz-se
necessário sistematizar a geração dos parâmetros de entrada da aplicação de ARS. Isso é possı́vel
através da organização dos dados em um Banco de Dados Relacional e a produção de um sistema
que permita gerar diferentes representações da rede para serem analisadas nas bibliotecas do
software R ou outro sistema especı́fico de ARS.
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Sendo assim, pode-se dizer que este trabalho surgiu da necessidade de uma fer-
ramenta especı́fica que dê suporte a pesquisa sobre a base de dados da indústria do cinema
nacional.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

O presente trabalho tem por objetivo propor e desenvolver uma ferramenta de apoio a
manipulação de dados da pesquisa sobre a evolução da indústria do cinema nacional abrangendo
o perı́odo de 1995 a 2013.

1.2.2 Objetivos Especı́ficos

• Organizar os dados coletados em uma base de dados estruturada;

• Desenvolver funcionalidades que permitam a manipulação da base de dados;

• Desenvolver funcionalidades que permitam a geração de matrizes de um modo e dois
modos para a Análise de Redes Sociais.

1.3 Organização do Trabalho

Este trabalho é composto por seis capı́tulos organizados da seguinte forma:

• Capı́tulo 1: Introdução do trabalho com breve descrição do tema.

• Capı́tulo 2: Apresentação de fatos da história do cinema nacional e definição dos conceitos
relacionados à Análise de Redes Sociais que serão necessários para entendimento do
trabalho.

• Capı́tulo 3: Definição das tecnologias e ferramentas utilizadas durante o processo de
desenvolvimento da aplicação.

• Capı́tulo 4: Abordagem da metodologia aplicada para desenvolvimento do trabalho como
um todo.

• Capı́tulo 5: Apresentação do sistema desenvolvido.

• Capı́tulo 6: Conclusão e considerações sobre trabalhos futuros.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capı́tulo apresenta um breve apanhado sobre história do cinema nacional e
organização da indústria do cinema no Brasil. Serão apresentados também alguns dos principais
conceitos da análise de redes sociais, considerados relevantes para o entendimento deste trabalho
como um todo.

2.1 História da Cinematografia Brasileira

De acordo com VIANY (1987 apud VASCONCELOS; MATOS, 2012), o primeiro
registro do cinema nacional aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no dia 08 de julho de 1896,
onde uma máquina de origem francesa chamada “Omniographo” foi utilizada para realizar a
exibição da primeira sessão cinematográfica no paı́s. Segundo Gomes (1980), o cinema não che-
gou antes ao Brasil, devido ao receio que os viajantes estrangeiros tinham em relação às doenças
endêmicas presentes nos verões daquela época. Desta forma, as novidades cinematográficas eram
apresentadas ao Brasil no inverno, considerada uma estação mais saudável para os viajantes.

A chegada do cinema no Brasil foi marcada pela participação fundamental de
imigrantes. O italiano Paschoal Segreto inaugurou o Salão das Novidades Paris, no Rio de
Janeiro, em 31 de julho de 1897, esta foi a primeira sala de projeção cinematográfica do
paı́s.(VASCONCELOS; MATOS, 2012). Em 1898, Afonso Segreto produziu o que pudesse
ser considerada a primeira pelı́cula filmada no Brasil, uma tomada da Baı́a de Guanabara, a
bordo do navio francês “Brésil”. (FINGUERUT, 1986 apud VASCONCELOS; MATOS, 2012).
Entretanto, há controversas, pois pesquisas indicam que Maxixe, de Vitor de Maio foi filmado
em 1897. (SIMIS, 1996).

No perı́odo de 1896 a 1906, o cinema itinerante que produzia filmes curtos, simples
e baratos predominou no cenário do cinema nacional. O ritmo de desenvolvimento do comércio
do cinema era considerado lento. Poucas eram as opções de distribuição, uma vez que o Brasil
enfrentava problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica em diversas regiões
do paı́s.(VASCONCELOS; MATOS, 2012). Contudo, em 1907, com a utilização de energia
produzida pela usina Ribeirão das Lages, houve aumento do número de salas de exibição no Rio
de Janeiro. (GOMES, 1980).

De acordo com Earp e Sroulevich (2009), a história do cinema nacional a partir
da década de 1970 pode ser dividida em três perı́odos: a Era de Ouro(1971-87), os Anos de
Chumbo (1988-95) e a Retomada (após 1996), tendo como indicador de cada perı́odo o número
de filmes nacionais produzidos. Durante a Era de Ouro, o regime militar criou a Embrafilme
(Empresa Brasileira de Filmes), responsável pela produção e sucesso do cinema nacional. Com
o declı́nio da Embrafilme durante o governo Collor, o cinema nacional deixou de ser apoiado
pelo Estado e começou a sofrer com os reflexos desta mudança, sendo este perı́odo caracterizado
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como Os Anos de Chumbo. (EARP; SROULEVICH, 2009). A Retomada foi caracterizada pela
recuperação da produção do cinema nacional a partir da implantação das leis de incentivo à
produção, onde o papel do Estado é substituı́do pela participação direta das empresas, através de
incentivos fiscais.(VASCONCELOS; MATOS, 2012).

Para viabilizar o investimento da indústria, o governo brasileiro possui polı́ticas de
incentivo. Por exemplo: a Lei do Audiovisual foi criada em 1993, esta é caracterizada como uma
polı́tica de subsı́dio do Estado e indústria cinematográfica, dentre outras. (EARP; SROULEVICH,
2009).

De acordo com KLOTZEL (2006), a Ancine (Agência Nacional do Cinema) é a
agência reguladora do cinema nacional. Desta forma, cabe a Ancine executar a polı́tica de
fomento ao cinema, realizar a fiscalização do cumprimento da legislação neste setor, aplicar
multas e sanções, aprovar e controlar a execução de projetos de produção, distribuição e exibição,
assim como os projetos de infraestrutura, coordenar a participação do governo na indústria
cinematográfica, dentre outras competências. Sobretudo, o papel do Estado, através da Ancine, é
incentivar a participação das empresas e selecionar os projetos de obra, porém cabe as empresas
decidirem investir ou não em um projeto. Sendo assim, os produtores são os responsáveis pela
captura de recursos no mercado.(MICHEL; AVELLAR, 2014).

2.2 Organização da Indústria do Cinema Nacional

A indústria cinematográfica, assim como a fonográfica e editorial são exemplos de
indústrias culturais, em outras palavras, indústrias que reproduzem bens artı́stico-culturais.(MICHEL;
AVELLAR, 2012). Segundo KLOTZEL (2006), o cinema é uma atividade industrial que produz
conteúdo cultural, onde a subjetividade da criação artı́stica está em harmônia com o objetivismo
da indústria.

Por possuir entidades, onde são firmados contratos entre empregados e empregadores,
a atividade econômica que representa o cinema é caracterizada como indústria. A cadeia produtiva
da indústria cinematográfica é composta por diversos tipos de empresas, entretanto, as produtoras,
distribuidoras e exibidoras são consideradas os pilares da cadeia de produção. (MICHEL;
AVELLAR, 2012).

2.2.1 Produção

A produção é composta por empresas responsáveis pela elaboração e desenvol-
vimento dos filmes. É papel das empresas produtoras a definição do roteiro, contratação de
equipe técnica, captação de recursos necessários para atender as atividades planejadas, desde
a definição da distribuidora até a fase em que o filme se encontra em seu formato final para
comercialização.(EARP; SOUZA, 2010). De acordo com Gorgulho et al. (2009), este segmento
é o de maior risco na cadeia, uma vez que a remuneração decorre do lucro obtido após os
abatimentos feitos por distribuidores e exibidores, ou seja, a produção é o último segmento a ser
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remunerado. Os principais representantes deste segmento são produtoras nacionais que atuam
em parceria com empresas de comunicação e distribuição ou realizam produção independente.

2.2.2 Distribuição

A distribuição é composta por empresas que estabelecem a ligação entre as produto-
ras e exibidoras, ela é responsável pela obtenção dos direitos de comercialização do produtor,
impressão e distribuição de cópias fiscais, marketing e divulgação. Este segmento é dominado
por empresas consideradas majors como Sony, Paramount e Warner. Contudo, existem também
distribuidores nacionais de destaque como Copacabana Filmes e Rio Filmes, dentre outros.
(SILVA; LOPES; MUNIZ, 2013).

2.2.3 Exibição

A exibição é composta por empresas que fornecem as janelas de exibição. É res-
ponsabilidade destas empresas o investimento em infraestrutura e equipamentos, a projeção
de filmes em janelas de exibição, sendo estas, salas de cinema, home video, TVs aberta e por
assinatura, internet e novas mı́dias. Os principais representantes deste segmento são as empresas
que possuem salas de projeção, como por exemplo, Cinemark e empresas detentoras da TV
aberta e fechada. (SILVA; LOPES; MUNIZ, 2013).

Uma vez realizado um apanhado geral sobre a história do cinema nacional e como
esta indústria é organizada, as próximas seções serão destinadas ao entendimento da Análise de
Redes Sociais.

2.3 Principais Conceitos Relacionados a Análise de Rede Social

Em 1766, surgiu o primeiro conceito que faz referência ao conceito de rede, onde
o matemático Leonhard Euler, na tentativa de resolver o problema da travessia da cidade de
Königsberg, desenhou uma rede de ligações através de sete pontes. Com intuito de analisar os
caminhos possı́veis, Euler representou as cidades como pontos interligados por linhas.

O conceito de grafos teve sua primeira referência em 1878. (SYLVESTER, 1878).
Entretanto, a primeira publicação sobre a teoria dos grafos foi realizada em 1936 pelo autor
Dénes Kőnig. (TUTTE, 2001). De acordo com a teoria de grafos, um grafo é formado por um
grupo de objetos interligados entre si. Em grafos, os objetos são conhecidos como vértices
enquanto as ligações que representam as relações existentes entre os objetos são denominadas
arestas. Segundo Oliveira e Gama (2010), um grafo G é representado como G=(V(G), A(G)),
com conjuntos de vértices V(G) e A(G) arestas, não vazios. Grafos podem possuir ligações
direcionadas ou não direcionadas, dependendo do modelo que o mesmo representa. As ligações
existentes em um grafo também podem ter um peso associado, este peso caracteriza a força
de uma ligação e desta forma, os grafos podem ser definidos como pesados ou não pesados.
(OLIVEIRA; GAMA, 2010).
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Um grafo G pode ser representado de três formas, sendo elas, matriz de adjacência,
matriz de incidência e tabela de adjacência. A matriz de adjacência é quadrada. Os valores que
compõem a matriz representam as ligações entre os nós, sendo o valor 0 para ausência de ligação,
o valor 1 para existência de ligação e outros valores para o caso de grafos pesados. Em uma matriz
de adjacência, a diagonal representa a ligações dos nós com eles mesmos, essas ligações são
denominadas laços. Trata-se de uma matriz simétrica para grafos não direcionados.(OLIVEIRA;
GAMA, 2010). A tabela 1 mostra a representação de uma matriz de adjacência. A matriz de
incidência, considerada uma outra representação para um grafo, como mostra a tabela 2, indica a
incidência de um nó em uma aresta, sendo o valor 0 para ausência de incidência, o valor 1 para
existência de incidência e outros valores para o caso de grafos pesados. (NEWMAN, 2003).

Tabela 1 – Matriz de Adjacência

v1 v2 v3 v4
v1 0 1 1 0
v2 1 0 1 0
v3 1 1 0 1
v4 1 0 1 0

Tabela 2 – Matriz de Incidência

a1 a2 a3 a4
f1 0 1 0 0
f2 1 0 0 0
f3 0 0 1 0
f4 0 0 0 1

A lista de adjacência é utilizada para representar grafos direcionados, indicando a
direção das ligações.(OLIVEIRA; GAMA, 2010). A tabela 3 exemplifica tais ligações direciona-
das entre vértices de uma rede.

Tabela 3 – Tabela de Adjacência

vértice vértice
v1 v3
v1 v2
v2 v4
v3 v5
v4 v2

2.3.1 Rede de um modo

A rede de um modo representa ligações entre atores (nós) de um mesmo conjunto.
(TOMAÉL; MARTELETO, 2013). Segundo Borgatti (2009), uma matriz é definida como uma
rede de um modo se as linhas e colunas fazem referência a um conjunto de entidades similares.

Neste trabalho, é possı́vel tratar duas matrizes de um modo, sendo elas: Ator(linha)
por Ator(coluna) e Filme(linha) por Filme(coluna).

2.3.2 Rede de dois modos

De acordo com Borgatti (2009), uma matriz em duas dimensões é definida como
rede de dois modos se representa através das linhas e colunas, grupos de diferentes entidades. A
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rede de dois modos é também conhecida como rede de afiliação ou redes bipartidas, neste tipo de
rede cada ator está ligado a uma entidade e cada entidade está ligado a um ator. (WASSERMAN;
FAUST, 1994). Essas redes são de um tipo particular, com dois conjuntos diferentes de nós,
e laços existentes apenas entre nós pertencentes a conjuntos diferentes. Geralmente, é feita
uma distinção entre os dois conjuntos de nós, com base em qual conjunto é considerado mais
responsável pela criação da ligação. (BORGATTI, 2009).

Neste trabalho, a matriz de dois modos analisa duas entidades denominadas atores e
filmes.

2.3.3 Tipos de Rede

De acordo com Newman (2003), as redes podem ser categorizadas como redes
sociais, redes de informação, redes tecnológicas ou redes biológicas.

Rozenshtein et al. (2014) salienta que uma rede social modela as interações entre
os indivı́duos. Segundo Wasserman e Faust (1994), as interações entre os indivı́duos de uma
rede podem ser caracterizadas por um ou mais tipos especı́ficos de interdependência, tais como
amizade, parentesco, interesse comum, troca financeira, afinidade, relações sexuais ou relações
de crenças, conhecimento ou prestı́gio. Assim como os grafos, uma rede social é constituı́da por
um conjunto de nós (vértices ou atores) e seus laços (arestas ou ligações) que conectam pares de
nós.(BORGATTI, 2009).

Como exemplo de uma rede de informação ou rede de conhecimento, tem-se a rede
de citações entre documentos acadêmicos, onde os nós são os documentos acadêmicos e as
ligações são as citações entre documentos. Este tipo de rede é caracterizada como acı́clica, pois
documentos só podem referenciar documentos passados. Entretanto, quando analisado o exemplo
da World Wide Web, tem-se um modelo cı́clico, pois as páginas web fazem referências cruzadas
entre si. (OLIVEIRA; GAMA, 2010).

As redes tecnológicas são redes criadas para a distribuição de recursos, mercadorias
ou produtos. Os exemplos mais comuns de redes tecnológicas são as redes de computadores,
redes elétricas, redes ferroviárias. (OLIVEIRA; GAMA, 2010).

Por fim, tem-se as redes biológicas, estas se referem a processos biológicos, como
por exemplo as redes neurais, as interações fı́sicas entre proteı́nas e as relações metabólicas de
uma célula. (OLIVEIRA; GAMA, 2010).

2.3.4 Modelos de Redes

Guerreiro (2012) salienta que além do estudo matemático de redes, é possı́vel analisar
uma rede através de sua topologia. Os dois modelos mais comuns para esta análise são o modelo
de pequeno mundo e o grafo aleatório. O modelo de pequeno mundo é uma rede que possui um
número elevado de agrupamentos e grande proximidade entre os elementos. Newman (2003)
define que neste modelo a comunicação é possı́vel através de um pequeno número de ligações
embora a maioria dos nós não sejam vizinhos entre si. Em relação ao grafo aleatório, este tem
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como caracterı́stica a colocação aleatória de ligações com uma probabilidade associada entre um
número fixo de nós. (NEWMAN, 2003).

2.3.5 Análise de Redes Sociais

A Análise de Redes Sociais (ARS) é uma metodologia de estudo de redes sociais
que tem como foco a análise do mapeamento e descrição das ligações estabelecidas entre os
indivı́duos e entidades de uma rede. (TOMAÉL; MARTELETO, 2013). Breiger (2004) define a
Análise de Redes Sociais como a investigação disciplinada sobre a padronização das relações
entre os atores sociais, bem como a padronização das relações entre os atores em diferentes nı́veis
de análise (como pessoas e grupos). De acordo com Nascimento (2017), a metodologia ARS
encontra-se fundamentada nas redes sociais, que por sua vez tiveram os principais contemplações
nos estudos da Sociologia, Antropologia e Psicologia. Para Meneghelli (2010), a ARS é uma
ferramenta baseada nas redes sociais que agrega fundamentos sociológicos e matemáticos para
criar grafos, viabilizar a análise de dados, utilizando medidas que combinadas com software,
concretizam os relacionamentos sociais, seus laços e interações.

Bastos e Santos (2007) salientam que os estudos de ARS resumem-se em quatro
tópicos que são: a utilização de métodos estatı́sticos, a evolução dos software que possibilitam
a visualização das redes, as informações mais concisas na coleta de dados, o progresso dos
métodos de análise de dados longos.

De acordo com Cross e Parker (2004), a metodologia ARS possui etapas de aplicação
definidas para tratamento de redes pequenas, onde a primeira etapa é a identificação e delimitação
do escopo do grupo. Em seguida, por meio de questionários, é coletado o grau de relacionamento
dos elementos do grupo. Posteriormente, é realizada a análise das ligações existentes no grupo e
dos papéis de cada elemento. Por fim, os resultados são apresentados com base no diagnóstico
do grupo analisado.

Na metodologia ARS, os dados são cruzados e visualizados através de software
para ARS, sendo que para a maioria destes sistemas, a entrada de dados acontece por meio
de uma matriz de adjacência, quando se trata de uma rede de um modo, que por sua vez
converte informações tabuladas para o formato de matrizes. (GUIMARÃES; MELO, 2005).
Segundo Ferreira, Alvares e Martins (2016), algumas representações gráficas contam com
recursos analı́ticos que combinam dados coletados e métricas para revelar as relações, fluxos e
comunicações que possibilitam análises qualitativas.

Dentre os benefı́cios da aplicação da ARS, Cross e Parker (2004) apontam alguns
pontos almejados na aplicação da técnica no contexto organizacional, sendo eles: integrar a
rede de pessoas que participam de processos de negócios de uma organização, identificar os
indivı́duos centralizadores de informação da rede e incentivar a disseminação de informações
entre seus pares, identificar e reter profissionais crı́ticos, identificar fragilidades da rede para
conhecimentos crı́ticos, identificar comunidades de prática em potencial, melhorar a atuação e
colaboração dos atores.
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2.3.6 Métricas de Análise de Redes Sociais

Segundo Guerreiro (2012), o principal objetivo da análise de uma rede é identificar
e compreender o comportamento que a originou. Para tal são utilizadas métricas e medidas
determinadas pelo campo da Estatı́stica. Oliveira e Gama (2010) definem que estas medidas
são determinadas de acordo com o tipo de análise a ser feita, sendo possı́vel realizar a análise
a nı́vel de um nó ou a análise a nı́vel da rede. Cross e Parker (2004) também sugeriram que as
métricas fossem divididas em dois conjuntos: métricas para um único nó na rede e métricas para
subgrupos na rede, como apresentado na figura 1.

Figura 1 – Métricas para Nó Único e para Subgrupos

Fonte: (CROSS; PARKER, 2004)
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As medidas a nı́vel dos nós evidenciam a relevância de um nó dentro da rede,
possibilitando a identificação dos elementos mais influentes ou importantes da rede. Desta forma,
a centralidade ou prestı́gio de um nó na rede são foco desta análise. Entretanto, as medidas
a nı́vel da rede revelam caracterı́sticas da estrutura da rede e do comportamento que a gerou.
(OLIVEIRA; GAMA, 2010).
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3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O presente capı́tulo apresenta as ferramentas utilizadas no desenvolvimento deste
trabalho. O projeto foi desenvolvido na linguagem de programação Java, baseada na API JavaFX,
no ambiente integrado de desenvolvimento NetBeans, que possui integração com a ferramenta
de criação de interface de usuário interativa, o JavaFX Scene Builder. A modelagem de banco de
dados foi realizada no brModelo e os dados tratados no projeto foram manipulados por SQL,
através do sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL. Devido as caracterı́sticas da
aplicação, fez-se necessário o uso de threads. Por fim, o código do projeto foi controlado pelo
Git e armazenado no Github.

3.1 bRModelo

O brModelo é uma ferramenta gratuita de código aberto direcionada ao ensino de
modelagem de banco de dados relacionais. (CANDIDO, 2018). Desenvolvida em 2005 por
alunos da Universidade Federal de Santa Catarina e do Centro Universitário de Várzea Grande
como trabalho de conclusão de curso, o brModelo possibilita a modelagem relacional nos nı́veis
conceitual e lógico.

Trata-se de uma aplicação independente que oferece funcionalidades para mo-
delagem conceitual e lógica seguindo a notação proposta por CHEN (1976) e agregando
implementações dos principais conceitos defendidos e publicados por HEUSER (1998).

3.2 SQL

SQL (Structured Query Language) é uma linguagem de consulta estruturada criada
para manipular dados em sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais (SGBD).
(OPPEL; SHELDON, 2009). Idealizada pela IBM em 1970, a SQL é constituı́da por duas
linguagens: DDL e DML.

Oppel e Sheldon (2009) define a DDL (Data Definition Language) como sendo uma
linguagem de definição de dados, responsável pela manipulação de tabelas e ı́ndices, permitindo
a criar, alterar, renomear e deletar estas estruturas. As instruções básicas da DDL são: CREATE,

ALTER, RENAME e DROP.

A DML (Data Manipulation Language) é a linguagem de manipulação de dados,
utilizada para inserir, selecionar, alterar e deletar dados. As instruções básicas da DML são:
INSERT INTO, SELECT, UPDATE e DELETE. (OPPEL; SHELDON, 2009).
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3.3 PostgreSQL

PostgreSQL é um poderoso sistema de gerenciamento de banco de dados objeto-
relacional com mais de 15 anos de constante desenvolvimento. É um sistema de gerenciamento
de banco de dados (SGBD), que utiliza a linguagem de consulta estruturada SQL para gerenciar
bancos de dados relacionais.

Trata-se de um SGBD que funciona na maioria dos sistemas operacionais, incluindo
Linux, Windows e macOS. Ele também possui interfaces de programação para diferentes lingua-
gens, tais como: C/C++, Java, .Net, Perl, Python, Ruby, Tcl, ODBC, dentre outras.

Por prover funcionalidades que normalmente estão presentes em SGBDs comerciais,
desenvolvidos por grandes empresas, o PostgreSQL é considerado por muitos o melhor SGBD
de código aberto do mundo. (PostgreSQL, 2017).

3.4 Java

No inı́cio dos anos noventa, James Gosling, Patrick Naughton, Chris Warth, Ed Frank
e Mike Sheridan em uma pesquisa corporativa da Sun Microsystems, conceberam a linguagem de
programação Java. Herdeira dos pontos fortes do C e C++, Java foi inicialmente chamada de Oak,
e em 1995 renomeada para o nome atual. A motivação para sua criação partiu da necessidade de
uma linguagem independente de plataforma, que pudesse ser utilizada para criação de software
que incorporasse uma variedade de dispositivos eletrônicos. A princı́pio, a criação do Java não
teve como foco a Internet, entretanto, com o tempo, em paralelo com a explosão do World Wide

Web, os detalhes do Java foram sendo descobertos e alinhados a necessidade tecnológica do
mercado. (Java Fundamentals, 2013).

A linguagem de programação Java é uma linguagem orientada a objetos, concorrente,
baseada em classes, fortemente tipada e com diversas aplicações. Diferente das linguagens
convencionais, a linguagem Java é compilada para um código intermediário, conhecido como

“bytecode” e este é executado pela máquina virtual (JVM). (Oracle, 2018).
Para o desenvolvimento de software em Java é preciso instalar o Kit de Desenvolvi-

mento Java, conhecido como JDK, e para a execução de uma aplicação é utilizado o Ambiente
de Tempo de Execução Java JRE.

O JDK, abreviação para Java Development Kit, é um pacote disponibilizado pela
Oracle que objetiva distribuir os recursos necessários para codificar aplicações Java, esses
recursos são: compilador, bibliotecas da linguagem e o JRE.

JRE ou Java Runtime Environment, é a ferramenta utilizada para executar as aplicações
da plataforma Java. Também disponibilizada pela Oracle, a ferramenta é composta por um con-
junto de bibliotecas e pela uma Máquina Virtual Java, conhecida como JVM. Entretanto, o JRE
não é um ambiente de desenvolvimento Java, pois não possui as ferramentas necessárias para tal.

A Java Virtual Machine (JVM) é um componente tanto do JRE quanto do JDK.
Responsável pela portabilidade dos códigos Java, a JVM garante a independência entre as
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plataformas da linguagem, pois atua entre o sistema operacional e a aplicação. Dessa forma, o
desenvolvedor pode codificar em Java sem se importar com o sistema operacional, desde que,
nele exista uma JVM instalada.

Os programas em Java são compostos por classes. Estas classes contém blocos de
código chamados de métodos. Por sua vez, um método é responsável por realizar tarefas e
retornar informações que alimentam o programa. Em Java, um conjunto de classes que atendam
um determinado contexto é chamado de Biblioteca. As Bibliotecas de classes do Java também
são conhecidas como Java APIs (Applications Programming Interfaces - Interfaces de programas
aplicativos). (DEITEL, 2003).

3.4.1 JavaFX

JavaFX é uma biblioteca Java que consiste em classes e interfaces que são escritas
em código Java nativo, em outras palavras, o JavaFX é uma API Java que pode referenciar
qualquer biblioteca Java. Seu diferencial consiste no conjunto de gráficos e pacotes de mı́dia que
permite aos desenvolvedores projetar, criar, testar, depurar e implantar aplicativos que operam
consistentemente em diversas plataformas. (PAWLAN, 2013).

As aplicações desenvolvidas em JavaFX podem ser graficamente customizadas,
sendo possı́vel tratar a interface de usuário em arquivos FXML, aparência e estilo em arquivos
CSS, e a lógica da aplicação em arquivos de código Java. A interface de uma aplicação JavaFX
também pode ser desenvolvida de maneira interativa, a partir da integração de uma ferramenta
chamada JavaFX Scene Builder ao ambiente de desenvolvimento.

3.4.1.1 JavaFX Scene Builder

O JavaFX Scene Builder é uma ferramenta utilizada para a criação de interface

do usuário (UI), sem a necessidade de codificação manual, pois os elementos da aplicação
são arrastados e arranjados na tela pelo desenvolvedor, de forma rápida, simples e interativa.
Enquanto o desenvolvedor cria a UI da aplicação, um arquivo FXML correspondente é gerado
no projeto, contendo todo código da interface.

3.4.2 Threads

De acordo com Birrell (1989), uma Thread é definida como um único fluxo sequen-
cial de controle onde, para cada Thread, há um ponto único de execução dentro de um programa.
Em outras palavras, quando uma aplicação possui múltiplas threads, isso significa que cada
ponto de execução é uma tarefa do programa que está sendo executada de forma concorrente.

Conhecido também como Multithreading ou Multiescalonamento, este recurso não é
parte de todas as linguagens de programação. Dentre as linguagens de programação existentes, o
Java permite que o programador especifique quais trechos do código atribuı́dos a threads podem
ser executados simultaneamente com outras threads. (DEITEL, 2003).
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3.5 Netbeans

O NetBeans é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE - Integrated develop-

ment environment), gratuito e de código aberto. Desenvolvida em Java, a IDE é multiplataforma,
podendo ser executada em qualquer sistema operacional que possua a máquina virtual Java insta-
lada. O Netbeans pode ser utilizado por desenvolvedores de diversas linguagens de programação,
tais como Java, Php, C/C++, JavaScript, Groovy, Ruby, entre outras. (NetBeans, 2018).

Iniciado em 1996 por dois estudantes tchecos, o projeto Netbeans foi incorporado
pela Sun Microsystems em 1999 e posteriormente, em 2010, subsidiada pela Oracle. Seu código
fonte foi disponibilizado nos anos 2000, tornando-se um projeto OpenSource.

A IDE possui uma documentação vasta e bem organizada, também fornece uma base
sólida para a criação de projetos e módulos, o que facilita o processo de desenvolvimento, pois
auxilia os programadores a escrever, compilar, debugar e instalar aplicações. Sendo importante
ressaltar que a IDE além de oferecer ferramentas para o desenvolvimento de aplicações desktop,
oferece também ferramentas para desenvolvimento de aplicações Web e dispositivos móveis. Por
fim, o NetBeans conta com suporte e integração de ferramentas de criação de interfaces gráficas.

3.6 Git e Github

Git é um sistema livre e de código aberto para controle de versão de arquivos, sejam
eles individuais ou colaborativos, pequenos ou grandes. Com este sistema é possı́vel manter
controle sobre o projeto em desenvolvimento, permitindo a recuperação de versões anteriores
de forma simples e rápida, e também possibilitando a colaboração de uma ou mais pessoas no
projeto, de forma distribuı́da. (GitHub, 2018).
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4 METODOLOGIA

Neste capı́tulo serão descritas as etapas do processo de desenvolvimento da aplicação,
desde a organização dos dados até o levantamento de requisitos. Trata-se de uma metodologia
própria que não segue o modelo tradicional ou ágil de desenvolvimento de software, pois o
cenário abordado tem como foco o apoio a pesquisa. Entretanto, serão apresentados alguns
diagramas presentes nos métodos tradicionais, com intuito de facilitar a compreensão do trabalho
desenvolvido.

4.1 Escopo da Aplicação

A aplicação funcionará em ambiente desktop com conexão a base de dados local.

4.2 Organização dos dados coletados

A base de dados tratada neste trabalho já havia sido previamente definida e continha
os dados em uma planilha no formato .csv. Inicialmente, o arquivo contava com aproximadamente
cinquenta colunas. A consulta e visualização dos dados era praticamente inviável, uma vez que,
o alto volume de dados dificultava a manipulação da base. Além das dificuldades encontradas
para manipular os dados, havia também a repetição dos dados, devido ao estilo de organização
dos mesmos. Neste sentido, a primeira etapa do processo de desenvolvimento da aplicação foi a
conversão desta base para um modelo relacional, onde o mesmo pudesse ser manipulado através
de um SGBD, com o uso de SQL.

No primeiro momento, uma modelagem lógica da base de dados foi desenvolvida. A
partir do entendimento da modelagem, foram sendo criados os scripts SQL, responsáveis por
migrar, normalizar e relacionar os dados em uma nova estrutura. Os dados da planilha .csv foram
importados para uma tabela do banco de dados que continha todas as colunas da planilha. Em
paralelo, foram criadas as tabelas obtidas com a modelagem lógica. Uma vez que os dados foram
migrados para uma tabela do banco de dados, os scripts responsáveis pela organização dos dados
nas tabelas do modelo relacional foram executados.

4.3 Organização do Banco de Dados

4.3.1 Descrição das Tabelas

A seguir serão definidas as tabelas da base de dados com breve especificação de cada
uma.

• Filmes: Tabela responsável por armazenar os registros de filmes. Cada registro possui os
seguintes atributos: identificação do filme, tı́tulo, ano, salas, renda, público e UF.
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• Atores: Tabela responsável por armazenar os registros de atores. Cada registro possui os
seguintes atributos: identificação do ator e nome.

• Papeis: Tabela responsável por armazenar os registros que classificam um ator. Cada
registro possui os seguintes atributos: identificação do papel do ator e nome do papel.

• Papel: Tabela responsável por armazenar os registros que representam a relação entre um
filme, um ator e seu papel naquele filme. Os papéis que um ator pode assumir em um
filme são: ator, diretor, produtor, roteirista, diretor de arte, diretor de foto, editor e produtor
executivo. Esta tabela possui os seguintes campos: identificação do ator, identificação do
filme e identificação do papel do ator naquele filme.

4.3.2 Modelo Lógico

Segundo Teorey et al. (2006), o desenho lógico de um banco de dados relacional é
um esquema global, um diagrama de modelo de dados conceitual que mostra todos os dados e
seus relacionamentos. Desta forma, a partir deste modelo devem ser criadas as tabelas do banco
de dados.

O modelo lógico pode ser desenvolvido utilizando a notação entidade-relacionamento
ou a notação UML (Unified Modeling Language). O modelo lógico deste trabalho foi elaborado
com base na notação entidade-relacionamento, como mostra a figura 2.

O modelo lógico elaborado apresenta quatro tabelas onde, três delas se relacionam,
resultando na tabela Papel. A tabela Papel, centralizada na figura 1, contém as chaves primárias
das tabelas: Filmes, Atores e Papeis. A combinação destas chaves formam uma nova chave única
que especifica o papel de um ator em um filme, sendo que, um ator pode assumir mais de um
papel em um filme. A tabela Atores armazena os nomes de todos os atores da base, independente
dos papéis que este ator venha assumir em um determinado filme. Sendo assim, faz-se necessário
a criação de uma tabela que armazene todas os registros de papéis para um ator, sendo elas: ator,
diretor, produtor, roteirista, diretor de arte, diretor de foto, editor e produtor executivo. Por fim, a
tabela Filmes armazena os dados dos filmes.



29

Figura 2 – Modelo Lógico da Base de Dados

Fonte: Próprio autor.

4.4 Levantamento de Requisitos

A identificação e definição das caracterı́sticas de uma aplicação é uma etapa funda-
mental para um processo de desenvolvimento de sucesso. Nesta etapa são definidos os requisitos
funcionais e não funcionais de um sistema.

De acordo com SOMMERVILLE (2011), requisitos funcionais representam
especificações de serviços que um sistema deve oferecer ao usuário, assim como a definição dos
comportamentos que o sistema deve assumir em determinadas situações.

Por outro lado, os requisitos não funcionais de um sistema englobam as carac-
terı́sticas do sistema, como por exemplo: desempenho, disponibilidade e restrições do processo
de desenvolvimento. De um modo geral, eles especificam o sistema como um todo. (SOMMER-
VILLE, 2011).

Assim, foi feito o levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais da
aplicação, definindo as caracterı́sticas requeridas para atender as necessidades do projeto. A
seguir, na tabela 4 são apresentados os requisitos funcionais e na tabela 5 os requisitos não
funcionais.
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Tabela 4 – Requisitos Funcionais.

Identificador Descrição do Requisito
F-1 Consultar dados de um filme
F-2 Consultar filmes por ator
F-3 Consultar atores por filme
F-4 Cadastrar novo filme
F-5 Alterar dados de um filme
F-6 Gerar rede de um modo
F-7 Gerar rede de dois modos

Tabela 5 – Requisitos Não Funcionais.

Identificador Descrição do Requisito
NF-1 Disponibilizar os dados da base para acesso
NF-2 Fornecer interface intuitiva para o usuário
NF-3 Permitir execução de tarefas simultaneamente
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4.5 Modelagem

4.5.1 Diagrama de Casos de Uso

De acordo com Larman (2002), o diagrama de casos de uso é utilizado para repre-
sentar as funcionalidades de um sistema, seus atores e as interações existentes neste ambiente.
Em outras palavras, em um diagrama de casos de uso, os atores, sendo eles usuários ou sistemas
externos, interagem com o sistema e cada caso de uso ilustra um requisito funcional que o
sistema possui.

Como a construção de um diagrama de casos de uso simplifica a descrição e a
compreensão dos requisitos funcionais de um sistema, a figura 3 mostra o diagrama elaborado
neste trabalho.

Figura 3 – Diagrama de Casos de Uso

Fonte: Próprio autor.

O diagrama de casos de uso é uma representação completa das possibilidades de uso
do sistema e seus atores. O quadrante interno, onde estão inseridos os balões equivale ao escopo
do sistema. Já o quadrante externo engloba todo o cenário, contendo usuário e sistema. Neste
cenário há um único ator (usuário) interagindo com o sistema e sete funcionalidades (balões)
disponı́veis para interação.
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5 SISTEMA DESENVOLVIDO

Este capı́tulo contempla o resultado final do projeto. Sendo assim, serão apresentadas
as telas da aplicação seguidas de uma explicação sobre como utilizá-las, bem como a descrição
do conteúdo presente em cada tela.

5.1 Telas da Aplicação

A aplicação possui sete telas, onde cada tela trata uma funcionalidade. Foram criadas
duas telas para geração de redes, três telas de consulta de dados, uma tela para edição de dados e
uma tela para cadastro de dados.

5.1.1 Tela de Geração de Rede de Dois Modos

Uma rede de dois modos considera as ligações existentes entre atores e eventos,
conforme mencionado no capı́tulo 2 deste trabalho. A figura 4 apresenta a tela onde é configurada
a geração da rede de dois modos.

Figura 4 – Rede de Dois Modos

Fonte: Próprio autor.

Para gerar uma rede de dois modos, o usuário deverá clicar no menu Tipo de Rede,
escolher a opção Rede de Dois Modos, configurar a rede e clicar no botão Gerar Matriz. A
primeira configuração diz respeito ao tipo de rede que o usuário deseja gerar, sendo possı́vel
apenas a opção Ator x Filme. Este tipo de rede considera a participação de atores em filmes. Na
configuração Tipo de Leitura, o usuário escolhe como a primeira linha e a primeira coluna da
rede serão exibidas, sendo possı́vel a exibição por ID ou nome do filme e ator. O perfil desta
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rede, por definição, é binário, ou seja, o preenchimento da rede considera 0 a não participação
de um ator em um filme e 1 a participação de um ator em um filme. Na configuração de Papéis,
por definição, todos os atores e seus papéis são analisados em uma geração de rede, porém,
se o usuário deseja especificar os papéis que farão parte da comparação, ele deverá desmarcar
os papéis indesejados. Na configuração de Ano, o usuário poderá definir o intervalo de tempo
que engloba os filmes que deseja analisar. Por definição, o intervalo corresponde aos anos dos
registros do filme mais antigo e do filme mais recente, cadastrados na base.

A figura 5 apresenta uma amostra de um arquivo gerado na tela de Rede de Dois
Modos onde, nome foi o tipo de leitura escolhido, todos os papéis foram selecionados e o
intervalo determinado engloba filmes criados entre 1995 e 1998. Na primeira coluna do arquivo
estão listados os nomes dos filmes analisados e na primeira linha, os nomes dos atores combinado
com a sigla que especifica o papel desde ator na análise.

Figura 5 – Arquivo de Saı́da da Rede de Dois Modos

Fonte: Próprio autor.
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5.1.2 Tela de Geração de Rede de Um Modo

Uma rede de um modo retrata as ligações existentes entre atores, conforme men-
cionado no capı́tulo 2 deste trabalho. A figura 6 apresenta a tela para geração da rede de um
modo. Esta rede é representada por uma matriz de adjacência, onde as linhas (i) e colunas (j)
representam filmes ou atores. Para cada célula i,j da matriz, o valor 1 pode ser assumido se os
atores i,j já participaram de algum filme e 0, caso contrário.

Figura 6 – Rede de Um Modo

Fonte: Próprio autor.

Para gerar uma rede de um modo, o usuário deverá clicar no menu Tipo de Rede,
escolher a opção Rede de Um Modo, configurar a rede e clicar no botão Gerar Matriz. A primeira
configuração diz respeito ao tipo de rede que o usuário deseja gerar, sendo possı́vel escolher
o tipo Ator x Ator ou Filme x Filme. Quando o usuário opta pelo tipo Ator x Ator, a rede
considera os filmes em que os atores atuaram, ou seja, considera-se que dois atores possuem
uma ligação na rede se participaram de um mesmo filme. Quando o usuário escolhe o tipo Filme
X Filme, considera-se que dois filmes possuem ligação na rede se possuem atores em comum.
Na configuração Tipo de Leitura, o usuário escolhe como a primeira linha e primeira coluna da
rede serão exibidas, sendo possı́vel a exibição por ID ou nome, do filme ou ator, dependendo do
tipo de rede que foi selecionado. A configuração Perfil de Rede permite que o usuário defina
se o preenchimento da rede será binário ou valorado. Quando selecionada a opção valorada, a
matriz é preenchida da seguinte forma: o elemento (i,j) da matriz é igual 0 se o ator i e o ator
j não participam de nenhum filme em conjunto. Caso contrário, o elemento (i,j) da matriz é
igual ao número de filmes que os atores participam em conjunto. Em rede de um modo do tipo
Filme x Filme, o elemento (i,j) da matriz recebe valor 0, caso o filme i e o filme j não tenham
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atores em comum. Caso contrário, o elemento (i,j) recebe o número de atores que os filmes i e j
tem em comum. Quando a opção valorado não é selecionado, o preenchimento das matrizes é
realizado em função da existência (1) ou não existência (o) de ligações entre os elementos (i,j)
analisados. Na configuração de Papéis, por definição, todos os atores e seus papéis são analisados
em uma geração de rede, porém, se o usuário deseja especificar os papéis que farão parte da
rede, ele deverá desmarcar os papéis indesejados. Na configuração de Ano, o usuário poderá
definir o intervalo de tempo que engloba os filmes que deseja analisar. Por definição, o intervalo
corresponde aos anos dos registros do filme mais antigo e do filme mais recente cadastrados na
base.

A figura 7 apresenta uma amostra de um arquivo gerado na tela de Rede de Um
Modo, onde foi determinado o tipo de rede Ator x Ator, a opção nome como tipo de leitura,
todos os papéis foram selecionados e o intervalo determinado englobou todos os filmes criados
entre 1995 e 1996. A opção valorada não foi marcada. Na primeira coluna e na primeira linha do
arquivo estão listados os nomes dos atores combinados com a sigla que especifica o papel desde
ator.

Figura 7 – Arquivo de Saı́da da Rede de Um Modo

Fonte: Próprio autor.
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5.1.3 Tela de Consulta dos Dados de um Filme

Um registro de filme possui dados como: tı́tulo, ano, renda, salas, UF e público. Na
figura 8 é apresentada a tela para consulta dos dados de um filme. Para realizar essa consulta,
o usuário deverá clicar no menu Pesquisar e em seguida escolher a opção Dados do Filme. No
campo filme é digitado o nome do filme e, ao clicar no botão Pesquisar, dados como nome, ano
de lançamento do filme, número de salas de cinema em que ele foi exibido, público que o filme
atingiu, renda e estado onde o filme foi produzido são exibidos.

Figura 8 – Consulta dos Dados de um Filme

Fonte: Próprio autor.
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5.1.4 Tecla de Consulta de Atores por Filme

Um filme possui diversos atores e cada ator pode assumir um ou mais papéis em um
filme. Para realizar a busca de atores por filme, o usuário deverá clicar no menu Pesquisar e em
seguida escolher a opção Atores por Filme. Na figura 9 é apresentada a tela de consulta de atores
que atuaram em um determinado filme. No campo filme é digitado o nome do filme e, ao clicar
no botão Pesquisar, aparecerá a listagem de atores do filme. Para cada registro serão apresentados
dados como nome do ator, o papel que ele teve naquele filme e a sigla correspondente ao papel.

Figura 9 – Consulta de Atores por Filme

Fonte: Próprio autor.
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5.1.5 Tela de Consulta de Filmes por Ator

Um ator pode participar de vários filmes. Para realizar a consulta de filmes que um
ator atuou, o usuário deverá clicar no menu Pesquisar e em seguida escolher a opção Eventos por
Ator. Na figura 10 é apresentada a tela de consulta de filmes em que um ator já atuou. No campo
ator é digitado o nome do ator e, ao clicar no botão Pesquisar, será apresentada a listagem dos
filmes. Os dados dos filmes serão exibidos no resultado da busca.

Figura 10 – Consulta de Filmes por Ator

Fonte: Próprio autor.
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5.1.6 Tela de Alteração de Dados de um Filme

A aplicação oferece a opção de edição dos dados de um filme. Para acessar esta
tela, o usuário deverá clicar no menu Editar. Na figura 11 é apresentada a tela de alteração de
dados de um filme. No campo filme é digitado o nome do filme e, ao clicar no botão Pesquisar,
a tela carregará todos os campos do filme. Os campos em branco indicam que não há dados
cadastrados. Para realizar a edição, o usuário deverá clicar no campo que deseja alterar ou incluir
um dado, editar ou inserir a informação e clicar no botão Salvar.

Figura 11 – Alterar Dados de um Filme

Fonte: Próprio autor.
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5.1.7 Tela de Cadastro de Filme

A aplicação oferece a opção de cadastro de filme. Para realizar o cadastro de filme,
o usuário deverá clicar no menu Inserir, digitar os dados do filme e clicar no botão Salvar. A
figura 12 apresenta a tela de cadastro de um filme. Esta tela possui todos os campos que podem
ser cadastrados em um registro de filme. Estes campos são: tı́tulo do filme, ano de lançamento,
número de salas, renda, público, UF de gravação, nome do diretor, nome dos atores principais,
roteirista, produtor, produtor executivo, responsável pela edição, diretor de fotografia e diretor
de arte.

Figura 12 – Cadastro de Filme

Fonte: Próprio autor.
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6 CONCLUSÃO

Este trabalho apresenta um estudo sobre ARS e das ferramentas utilizadas para
desenvolvimento de um sistema para auxiliar a manipulação dos dados para futura análise de
redes sociais da indústria de cinema brasileira.

O sistema desenvolvido permite geração de grafos no formato de matriz de adjacência
e matriz de incidência. Estes grafos serão utilizados em ferramentas especı́ficas para análise de
redes. As matrizes geradas pelo sistema são chamadas de matrizes de um modo e matrizes de
dois modos, onde as matrizes de um modo podem ser valoradas ou binárias.

Além de gerar redes de um modo e dois modos, o sistema permite manipulação de
dados. Esta manipulação compreende funcionalidades do sistema que permitem inserir, alterar e
consultar os dados da base de dados.

O banco de dados construı́do é relacional, criado a partir da leitura de uma planilha
que armazenava estes dados. Contudo, para que o banco seguisse o modelo lógico e pudesse ser
considerado relacional, foram criados scripts SQL responsáveis por filtrar, relacionar os dados e
criar as tabelas que compõem a base.

Em relação ao processo de desenvolvimento da ferramenta, este não contou com a
especificidade da metodologia tradicional ou com as diversas formas de operação da ágil, pois
foi criado e aplicado um método dedicado ao contexto do projeto de pesquisa de acordo com o
desenvolvimento do mesmo. Entretanto, o método criado neste trabalho permitiu mesclar pontos
separados de cada metodologia para formar algo exclusivo do cenário da pesquisa.

Por fim, como um ponto de melhoria para o trabalho, cabe ressaltar a possibilidade
de transição do SGBD PostgreSQL para o SQLite, devido a praticidade, tamanho da ferramenta,
facilidade de mobilidade e instalação. O SQLite é ideal para bases de dados não tão robustas e
esta caracterı́stica se aplica a base de dados deste trabalho.

Sendo assim, espera-se que a ferramenta desenvolvida possa auxiliar no estudo das
redes sociais relacionadas ao cinema brasileiro.



42

REFERÊNCIAS
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Paraná, 2012. Acesso em: 10 Jan. 2018. Disponı́vel em: 〈https://revistas.ufpr.br/economia/article/
view/28285〉. Acesso em: 10 Jan. 2018.

https://github.com/
https://github.com/
http://www.unirio.br/cch/filosofia/Members/pedro.rocha/textos-pensamento-social-brasileiro/paulo-emilio-cinema-trajetoria-no-subdesenvolvimento/view
http://www.unirio.br/cch/filosofia/Members/pedro.rocha/textos-pensamento-social-brasileiro/paulo-emilio-cinema-trajetoria-no-subdesenvolvimento/view
http://www.unirio.br/cch/filosofia/Members/pedro.rocha/textos-pensamento-social-brasileiro/paulo-emilio-cinema-trajetoria-no-subdesenvolvimento/view
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1961
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1961
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/6722/2/25136.pdf
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/6722/2/25136.pdf
https://docplayer.com.br/2835982-Diagnostico-utilizando-analise-de-redes-sociais-francisco-jose-zamith-guimaraes-elisete-de-sousa-melo.html
https://docplayer.com.br/2835982-Diagnostico-utilizando-analise-de-redes-sociais-francisco-jose-zamith-guimaraes-elisete-de-sousa-melo.html
https://docplayer.com.br/2835982-Diagnostico-utilizando-analise-de-redes-sociais-francisco-jose-zamith-guimaraes-elisete-de-sousa-melo.html
http://www.fernandozaidan.com.br/pit-grad/Diversos/Livros_Disciplinas/Projeto_de_Banco_de_Dados_-_Carlos_Alberto_Heuser.pdf
http://www.fernandozaidan.com.br/pit-grad/Diversos/Livros_Disciplinas/Projeto_de_Banco_de_Dados_-_Carlos_Alberto_Heuser.pdf
http://www.fernandozaidan.com.br/pit-grad/Diversos/Livros_Disciplinas/Projeto_de_Banco_de_Dados_-_Carlos_Alberto_Heuser.pdf
http://www.oracle.com/events/global/en/java-outreach/resources/java-a-beginners-guide-1720064.pdf
http://www.oracle.com/events/global/en/java-outreach/resources/java-a-beginners-guide-1720064.pdf
http://inovacao.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-23942006000100011&lng=es&nrm=iso
http://inovacao.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-23942006000100011&lng=es&nrm=iso
http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_arquivos/14/TDE-2011-01-06T103332Z-2715/Publico/Dissertacao%20%20Regina%20%20Meneghelli.pdf
http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_arquivos/14/TDE-2011-01-06T103332Z-2715/Publico/Dissertacao%20%20Regina%20%20Meneghelli.pdf
https://revistas.ufpr.br/economia/article/view/28285
https://revistas.ufpr.br/economia/article/view/28285


44
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