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1. Introdução 
 

Este documento apresenta o Memorial de Atividades Acadêmicas (MAA) 

referente ao trabalho por mim desenvolvido no Departamento de Informática e de 

estatística (INE) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), desde meu 

ingresso, através de concurso público, em agosto de1982 até a presente data. Nos 

próximos parágrafos faço um breve relato sobre minha vida acadêmica e nos demais 

capítulos detalho essas atividades conforme Art. 5º da Portaria nº 982, de 3 de 

outubro de 2013, do Ministério da Educação, referente a avaliação para acesso à 

classe E, com denominação de Professor Titular da Carreira do Magistério Superior. 

 

Egresso da primeira turma do Curso de Ciências da Computação da UFSC, 

no qual entrei pelo fascínio  do nome (em 1977) mas sem a mínima noção  do que 

se tratava, logo apaixonei-me pelos fluxogramas, algoritmos e programação. Ainda 

durante o curso comecei a trabalhar como programador e analista no NPD/UFSC, 

cuja experiência me deu a certeza de que estava na área certa e me impulsionou na 

busca por aperfeiçoamento. Como servidor técnico administrativo, tive a 

oportunidade (com o apoio da UFSC e da CAPES) de  realizar o mestrado em 

Engenharia de Sistemas e Computação na COPPE/UFRJ, no qual optei pela linha 

de pesquisa Linguagens e Compiladores e desenvolvi minha dissertação (Expand – 

Uma Linguagem Extensível através de Macros Sintáticas) sob a orientação do Prof. 

Dr. José Lucas Mourão Rangel Neto. 

  

Durante o desenvolvimento da dissertação de mestrado, fui aprovado em 

concurso para professor auxiliar no INE/UFSC, iniciando minhas atividades como 

professor em 16/08/1982. No início de minha carreira docente ministrei disciplinas de 

Introdução a Computação para os cursos de Administração e de Engenharia, mas 

logo (já em 1983) comecei a ministrar disciplinas específicas  do curso de Ciências 

da Computação relacionadas a minha formação e aí, efetivamente, começou minha 

vida acadêmica. 

 

Já nos primeiros anos no INE, participei ativamente do colegiado do Curso de 

Ciências da Computação, contribuindo para a evolução constante do currículo do 
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curso, fui coordenador do curso por 4 anos (85/87 e 87/89). Neste período 

desenvolvi algumas atividades de pesquisa básica (ambientes para ensino de 

Linguagens Formais e Compiladores) e orientei vários alunos que realizaram seus 

projetos de conclusão de curso em áreas correlatas. 

 

Em 1993 afastei-me do INE para realizar doutorado no Laboratório de 

Controle e Micro Informática (LCMI) do PPGEEL, onde desenvolvi e defendi (1997) a 

tese “RTR – Uma Abordagem Reflexiva para Programação de Aplicações Tempo 

Real” sob a orientação do professor Jean-Marie Farines.  Em conexão com o 

trabalho desenvolvido no doutorado, realizei algumas novas pesquisas e orientei 

vários trabalhos de conclusão de curso e algumas dissertações de mestrado junto 

aos cursos de graduação e mestrado em computação da UFSC.. 

 

No final dos anos 90, participei da criação do curso de Sistemas de 

Informação da UFSC (primeiro curso noturno do Centro Tecnológico), participando 

ativamente do seu  colegiado  e de sua coordenação por 6 anos (2 como 

coordenador e 4 como subcoordenador). Paralelamente continuei minhas atividades 

junto aos cursos de graduação e de mestrado em Ciências da Computação. 

 

Nessa mesma época passei a compor a Comissão Permanente do Vestibular  

(COPERVE/UFSC), na qualidade de coordenador de informática (função 

desempenhada até a presente data), tendo sido presidente da referida Comissão no 

período 2013/2014. Embora essa atividade tenha consumido bem mais que as 20 

horas semanais previstas em Portaria, continuei desenvolvendo normalmente 

minhas atividades de ensino, orientação e participação nos colegiados dos cursos 

de graduação em Sistemas de Informação e Ciências da Computação bem como no 

mestrado em Computação do PPGCC. 

 

Com essa nova função, embora tenha reduzido gradualmente minhas 

atividades de pesquisa e orientação junto ao PPGCC, mesmo assim participei de 

alguns  importantes projetos de pesquisa, com destaque para os projetos : 

Automação de Projeto de Sistemas Dedicados usando uma Linguagem de 

Descrição de Arquiteturas”, “DESERT: Desenvolvimento de Ferramentas para 

Sistemas Embutidos sob Restrições de Tempo Real” e WF-SIM: Um Processador de 
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Consultas por Similaridade para Formulários na Web”. Minha participação nesses 

projetos resultou em novas orientações (graduação e mestrado) e várias publicações 

conjuntas. 

 

Na COPERVE/UFSC, participei ativamente de todas as etapas do Concurso 

Vestibular da UFSC, com destaque para as transformações pedagógicas, logísticas  

e tecnológicas pelas quais passou o processo desde 1989 até os dias atuais. 

Também tive participação importante em outros processos seletivos tais como 

Vestibulares específicos (Libras, EaD, Educação do Campo e Licenciaturas 

Indígenas), Concursos públicos para servidores docentes e técnicos administrativos 

e Residência Médica. Destaco ainda minha participação na concepção, 

planejamento, soluções tecnológicas e aplicação do Exame Nacional de Proficiência 

em Libras, em parceria com o INEP e a SEESP/MEC no período de 2006 a 2013. 

 

Enfim, com base neste breve relato e com o detalhamento nos próximos 

capítulos das atividades em que estive envolvido desde 1982, acredito ter cumprido 

adequadamente, com dedicação e qualidade todas as atividades a que me propus. 

Embora tudo tenha valido a pena, além das atividades de pesquisa/extensão e 

administração acadêmica, destaco minhas atividades de ensino - cujo 

reconhecimento dos alunos se materializa nas mais de 50 homenagens recebidas – 

como minha principal contribuição para o Curso, para a UFSC e para a Sociedade.  
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2. Atividades de Ensino e Orientação 
 

Neste capítulo descrevo  as principais atividades de Ensino e Orientação 

desenvolvidas junto aos cursos de graduação e pós-graduação da USFC desde 

1982, relacionando as disciplinas ministradas e os trabalhos orientados e 

destacando algumas contribuições decorrentes dessas atividades. 

 

2.1. Atividades de Ensino  
 

Durante minha vida acadêmica ministrei várias disciplinas (em média 2 

disciplinas, 8 créditos por semestre) na graduação e pós-graduação, as quais podem 

ser assim agrupadas: 

 
2.1.1. Introdução a Computação (CEC1101, CEC1128, CEC5301 e 

CEC5302) – Disciplinas introdutórias para os cursos de engenharia, matemática e 

administração, as quais abordavam conceitos básicos de computação, 

desenvolvimento de algoritmos e programação. Nestas disciplinas contribui para o 

uso de uma linguagem algorítmica (em substituição ao uso de fluxogramas), da 

linguagem de programação Pascal (em substituição ao FORTRAN até então 

utilizado) e o uso de microcomputadores. 

 

2.1.2. Linguagens Formais e Compiladores (CEC5317/INE5317, 

CEC5318/INE5318, INE5421 e INE5622) – Disciplinas especificas para os cursos de 

computação  (ciências da Computação (graduação e pós-graduação) e Sistemas de 

Informação) abordando conteúdos clássicos relativos a Linguagens Formais, 

Autômatos, especificação de Linguagens de Programação e implementação de seus 

Compiladores.  

 

Nestas disciplinas (principais e mais frequentes por mim ministradas) minha 

principal contribuição foi a criação da disciplina de Linguagens Formais e 

Compiladores (CEC5317/INE5317/INE5421), como pré-requisito da disciplina de 

Construção de Compiladores (CEC5318/INE5318/INE5422), na qual foram 

integrados o estudo  de modelos formais (AF, ER, GR, GLC e PDA) com sua 

aplicação na construção de compiladores, tornando explicita a correlação entre 



8	  
	  

	  

aspectos teóricos e práticos da computação. Tal estratégia mostrou-se altamente 

benéfica, contribuindo para a desmistificação da dificuldade/abstração excessiva do 

estudo de modelos formais, ao mesmo tempo em que permitiu uma maior cobertura 

de aspectos importantes (como semântica e geração/otimização de código) na 

disciplina de Construção de Compiladores. Outro fator que contribuiu 

significativamente para o sucesso dessas disciplina foi o desenvolvimento de 

ambientes de ensino englobando ferramentas de edição  e manipulação dos 

diferentes mecanismos formais e geradores didáticos de analisadores léxicos e 

sintáticos, permitindo experimentos e análise comparativa entre as principais 

técnicas de compilação. 

 

A disciplina de Introdução a Compiladores (INE5622) criada especificamente 

para o curso de Sistemas de Informação aborda, de maneira informativa e sem 

profundidade,  os principais aspectos de Linguagens Formais e Compiladores e tem 

como objetivo dar uma noção dos aspectos teóricos relativos a especificação de 

Linguagens de Programação e uma visão das principais técnicas empregadas na 

implementação de seus compiladores, tendo como principal objetivo subsidiar o 

aprendizado, a escolha e o uso de linguagens de programação, com base em 

critérios tecnicamente fundamentados. 

 

2.1.3. Projetos de Conclusão de Curso (TCC’s – CEC1119/CEC5327 e 

CEC1120/CEC5328) – Disciplinas clássicas dos planos pedagógicos dos cursos da 

área de computação, visam a realização de um projeto (teórico ou prático) que, a 

partir da sistematização dos conhecimentos obtidos ao longo do curso permitam o 

aprofundamento e possivelmente algum tipo de contribuição na área escolhida. 

Nestas disciplinas, minha principal contribuição foi a proposição de  uma 

regulamentação (normas) básica, incluindo defesa pública formal perante banca 

constituída por professores e profissionais de áreas correlatas. 

 

2.1.4. Disciplinas ministradas no CPGCC – Linguagens Formais e 

Compiladores e Sistemas Tempo Real – Disciplinas ofertadas esporadicamente com 

o objetivo de nivelar mestrandos de diferentes linhas de pesquisa com conteúdo 

básico visto na graduação da UFSC e permitir o aprofundamento em áreas tais 

como : semântica formal, geração/otimização de código, síntese computacional e 
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linguagens de propósitos especiais (Distribuídas,  Concorrentes, Descrição de 

Hardware, Tempo Real etc.). Adicionalmente, também ministrei a disciplinas de 

Linguagens de Programação no curso de Especialização em Computação – curso 

esse que deu origem ao atual PPGCC. 

 

2.2. Atividades de Orientação  
 

Em conexão com as disciplinas ministradas por mim (citadas acima), com o 

assunto abordado em meu doutorado e com as projetos de pesquisa descritos no 

próximo capítulo, orientei os seguintes trabalhos de mestrado e graduação. 

 

Dissertações de Mestrado (PPGCC) 
 

1. Emilio Wuerges. Um analisador de restrições de tempo real para 
compiladores redirecionáveis automaticamente. 2008. Dissertação (Mestrado em 

Ciências da Computação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.  

 

2. Max Ruben de Oliveira Schultz. Geração Automática de Ferramentas de Inspeção 

de Código para Processadores Especificados em ADL. 2007. Dissertação (Mestrado 

em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Santa Catarina.  

 

3. Leonardo Taglietti. Geração Automática de Ferramentas de Suporte ao 

Desenvolvimento Software Embarcado para ASIPs. 2005. 76 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências da Computação) - Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

4. Taciano Tres. Um Tradutor Java/RTR Integrado ao Ambiente Eclipse. 2004. 12 

Dissertação (Mestrado em Ciências da Computação) - Universidade Federal de 

Santa Catarina.  

 

5. Gislaine Parra. Metodologia para Análise de Segurança Aplicada em uma 

Infraestrutura de Chave Pública. 2002. 97 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da 

Computação) - Universidade Federal de Santa Catarina. 
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6. Susi Meire Fátima Carvalho. Concepção de Ambiente Computacional para 

Extração de Informações dos Registros de Chamadas Telefônicas Aplicando 

Técnicas de Compilação. 2002. 109 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da 

Computação) - Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

7. Márcio Elias Gonçalves. Uma Ferramenta para Extração de Dados para Data 

Warehouse baseada em Agentes Distribuídos. 2002. 12 Dissertação (Mestrado em 

Ciências da Computação) - Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

8. Sandro Schimdt. Uso de Computação Imprecisa e Reflexão Computacional como 

Mecanismo de Adaptação para Aplicações Tempo Real. 2001.  Dissertação 

(Mestrado em Ciências da Computação) - Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

9. Janine Kniess. Representando Sincronização Multimídia Através do Modelo 

Reflexivo Tempo Real RTR. 2000.  Dissertação (Mestrado em Ciências da 

Computação) - Universidade Federal de Santa Catarina.  

 

 

Trabalhos de conclusão de Curso de Graduação (Ciências da Computação e 

Sistemas de Informação): 

 

1. Lucas Bopré Niehues. Estudo e criação de um editor de código estruturado. 2013. 

Trabalho de Conclusão de Curso. (Sistemas de Informação - UFSC). 

 

2. Lucas Martins da Silva. Uma Máquina Virtual para uso didático. 2012. Trabalho de 

Conclusão de Curso. (Sistemas de Informação - UFSC). 

 

3. Fábio Resner. Execução Segura de Código em Módulo de Segurança 

Criptográfico. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso. (Ciências da Computação - 

UFSC). 

 

4. Henrique Grolli Bassotto. Extensão da Linguagem e Implementação de 

Interpretador para Orderly. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso. (Sistemas de 

Informação - UFSC). 
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5. Tarcisio Eduardo Moreira Crocomo. Linguagem de consulta por similaridade para 

Formulários Web. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso. (Ciências da Computação 

- UFSC). 

 

6. André Ferreira Bem Silva e Felipe Borges Alves. Uma linguagem para 

programação concorrente e de tempo real com biblioteca voltada para 

desenvolvimento de jogos. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso. (Ciências da 

Computação - UFSC). 

 

7. Leonardo Maccari Rufino. Análise de Tempo de Execução Utilizando LLVM. 2009. 

Trabalho de Conclusão de Curso. (Ciências da Computação - UFSC). 

 

8. Alex de Magalhães Machado. Um estudo sobre possíveis técnicas de otimização 

de código para bytecode Lua. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso. (Ciências da 

Computação - UFSC). 

 

9. Alexandre Machado. Análise de Tempo de Execução Para Sistemas de Tempo 

Real. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso. (Sistemas de Informação - UFSC). 

 

10. Eduardo Mello Cantú. Tradutor Java/LLVM: Geração de código para a máquina 

virtual LLVM a partir de programas escritos na linguagem de programação Java. 

2008. Trabalho de Conclusão de Curso. (Sistemas de Informação - UFSC). 

 

11. Roberth Souza Belter. RSB FIREWALL LANGUAGE:LINGUAGEM DE 

PROGRAMAÇÀO PARA A SEGURANÇA DE REDES. 2007. Trabalho de Conclusão 

de Curso. (Sistemas de Informação - UFSC). 

 

12. Guilherme Pires e Gustavo Royer Chaurais. Language Oriented Programming - 

Análise do Conceito e Estudo de Caso. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso. 

(Sistemas de Informação - UFSC). 
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13. Leonardo Trentini Lang. Análise de métodos para especificação semântica de 

linguagens de programação.. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso. (Ciências da 

Computação - UFSC). 

 

14. Paulo Henrique das Neves. Sistema Gerenciador de Cursos. 2004.  Trabalho de 

Conclusão de Curso. (Ciências da Computação - UFSC). 

 

15. Adriano Ferlin. Analisador de dados eleitorais baseado em gramáticas. 2003. 

Trabalho de Conclusão de Curso. (Ciências da Computação - UFSC). 

 

16. Michel Durante Zimmermann. Otimização de Código Aplicada ao Bytecode Java. 

2004.  Trabalho de Conclusão de Curso. (Ciências da Computação - UFSC). 

 

17. Carlos Eduardo Gesser. GALS - Gerador de Analisadores Léxicos e Sintáticos. 

2002. 78 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Ciências da Computação - UFSC). 

 

18. Joaber Biazus Cavichioli. Um Framework para Desenvolvimento de Aplicativos 

Cliente/Servidor. 2002.  Trabalho de Conclusão de Curso. (Ciências da Computação 

- UFSC). 

 

19. Jairo Cavanus e Ricardo W Hildebrand. PHP-BR : Um Ambiente de 

Desenvolvimento gratuito e open-source para a Linguagem PHP. 2002. 78 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso. (Ciências da Computação - UFSC). 

 

20. Kátia Kulhkamp. Implementação da Linguagem Java/RTR. 2001.  Trabalho de 

Conclusão de Curso. (Ciências da Computação - UFSC). 

 

21. Josiane Cascaes. Uma Linguagem para Análise de Bilhetes de Tarifação de 

Centrais Telefônicas. 2001.  Trabalho de Conclusão de Curso. (Ciências da 

Computação - UFSC). 

 

22. Taciano Tres. Um Framework para Aplicações Tempo Real em Java usando 

Java/RTR. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso. (Ciências da Computação - 

UFSC). 
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23. Rui Jorge Tramontin Júnior. Ambiente para Ensino e Desenvolvimento de 

Compiladores - Gerador de Analisadores Léxicos (Mini-LEX). 2000.  Trabalho de 

Conclusão de Curso. (Ciências da Computação - UFSC). 

 

24. Alessandro Fragnani de Moraes e Rodnei Rohden. Ambiente para Ensino e 

Desenvolvimento de Compiladores - Gerador der Analisadores Sintáticos (BRAIN). 

2000.  Trabalho de Conclusão de Curso. (Ciências da Computação - UFSC). 

 

25. Victor Apocalipse Junior. Reconhecedor de Strings por Expressões Regulares. 

2000.  Trabalho de Conclusão de Curso. (Ciências da Computação - UFSC). 

 

26. Eduardo Kotujanski. Ambiente para Ensino de Programação Concorrente. 1992.  

Trabalho de Conclusão de Curso. (Ciências da Computação - UFSC). 

 

27. Amauri Lins. Um Editor Dirigido pela Sintaxe para a Linguagem New-Age. 1992.  

Trabalho de Conclusão de Curso. (Ciências da Computação - UFSC). 

 

28. Rodrigo Kraus. EDIGRAF - Editor Gráfico de Autômatos Finitos. 1991.  Trabalho 

de Conclusão de Curso. (Ciências da Computação - UFSC). 

 

29. Eduardo Rhode. ER-EDIT - Editor de Expressões Regulares. 1991.  Trabalho de 

Conclusão de Curso. (Ciências da Computação - UFSC). 

 

30. Simone H. Queiroz. EDIGRALC - Editor de Gramáticas Livres de Contexto. 1991.  

Trabalho de Conclusão de Curso. (Ciências da Computação - UFSC). 

 

31. Edson Linhares. GAS - Gerador de Analisadores Sintáticos. 1991.  Trabalho de 

Conclusão de Curso. (Ciências da Computação - UFSC). 

 

32. Dirlene Uggioni. GENESE - Um Editor Genérico Dirigido pela Sintaxe . 1990.  

Trabalho de Conclusão de Curso. (Ciências da Computação - UFSC). 
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33. Marco Aurelio Medeiros e Ruy Cesar Ramos Filho. Software de Controle de um 

Robo Industrial. 1987.  Trabalho de Conclusão de Curso. (Ciências da Computação - 

UFSC). 

 

34. Marcelo Tomelin. Sistema Gerador de Tabelas de Parsing . 1986.  Trabalho de 

Conclusão de Curso. (Ciências da Computação - UFSC). 

 

 

Bolsistas de Iniciação Científica 
 

1. Simone Hering de Queiroz, CNPq/UFSC, 08/90 a 07/91. 

 

2. Fábio Ruggiero, CNPq/UFSC, 08/91 a 07/92. 

 

 

2.3. Resultados e Reconhecimento  
 

Como resultado das minhas atividades de ensino, destaco o fato de ter 

despertado nos alunos um maior interesse por aspectos teóricos da computação e, 

consequentemente,  uma maior capacidade de correlacionar a teoria com a prática 

em diferentes áreas da computação.  

 

Esse resultado pode ser inferido naturalmente do número significativo de 

alunos que desenvolveram seus TCC’s  em áreas correlatas bem como no fato de 

que muitos egressos do curso de Computação  seguiram carreira acadêmica 

atuando nestas disciplinas. 

 

A publicação de vários artigos correlatos na área, em particular os artigos 

“Informatizando o Ensino de Linguagens Formais e Compiladores. In: II Simpósio 

Brasileiro de Informática na Educação, 1991”, “O Ensino de Linguagens Formais 

vinculado ao Ensino de Compiladores. In: WEI'2003 - Workshop de Ensino de 

Informática, 2003, Campinas - SP. Congresso da SBC'2003” e “Plano Pedagógico 

para Cursos de Sistemas de Informação. In: XXI Congresso da SBC - III Curso de 
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Qualidade de Cursos de Graduação da área de Computação e Informática, 2001”, 

também devem ser computada como resultado de minhas atividades de ensino. 

 

Minha dedicação prioritária às atividades de ensino foi reconhecida 

explicitamente nas mais de 50 homenagens recebidas de turmas de formandos dos 

cursos de Ciências da Computação e Sistemas de Informação  da UFSC, como 

detalhado na tabela abaixo. 

 

Ano/semestre Homenagem Curso 

1984/1 Patrono Ciências da Computação / UFSC 

1985/2 Paraninfo Ciências da Computação / UFSC 

1986/2 Nome de Turma Ciências da Computação / UFSC 

1987/1 Nome de Turma Ciências da Computação / UFSC 

1987/2 Paraninfo Ciências da Computação / UFSC 

1989/1 Patrono Ciências da Computação / UFSC 

1989/2 Nome de Turma Ciências da Computação / UFSC 

1990/1 Paraninfo Ciências da Computação / UFSC 

1990/2 Patrono Ciências da Computação / UFSC 

1991/1 Homenagem Especial Ciências da Computação / UFSC 

1992/1 Patrono Ciências da Computação / UFSC 

1993/2 Nome de Turma Ciências da Computação / UFSC 

1994/2 Homenagem Especial Ciências da Computação / UFSC 

2000/1 Paraninfo Ciências da Computação / UFSC 

2000/2 Nome de Turma Ciências da Computação / UFSC 

2001/1 Paraninfo Ciências da Computação / UFSC 

2001/2 Patrono Ciências da Computação / UFSC 

2002/1 Nome de Turma Ciências da Computação / UFSC 

2002/2 Patrono Ciências da Computação / UFSC 

2003/1 Nome de Turma Ciências da Computação / UFSC 

2004/1 Patrono Sistemas de Informação / UFSC 

2004/1 Patrono Ciências da Computação / UFSC 

2004/2 Patrono Sistemas de Informação / UFSC 

2004/2 Paraninfo Ciências da Computação / UFSC 

2005/1 Patrono Sistemas de Informação / UFSC 

2005/1 Homenagem Especial Ciências da Computação / UFSC 
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2005/2 Patrono Sistemas de Informação / UFSC 

2005/2 Paraninfo Ciências da Computação / UFSC 

2006/1 Patrono Sistemas de Informação / UFSC 

2006/1 Patrono Ciências da Computação / UFSC 

2006/2 Patrono Sistemas de Informação / UFSC 

2006/2 Homenagem Especial Ciências da Computação / UFSC 

2007/1 Paraninfo Sistemas de Informação / UFSC 

2007/1 Homenagem Especial Ciências da Computação / UFSC 

2007/2 Paraninfo Sistemas de Informação / UFSC 

2008/2 Paraninfo Sistemas de Informação / UFSC 

2009/1 Patrono Sistemas de Informação / UFSC 

2009/1 Patrono Ciências da Computação / UFSC 

2009/2 Patrono Ciências da Computação / UFSC 

2010/1 Patrono Ciências da Computação / UFSC 

2010/2 Patrono Ciências da Computação / UFSC 

2011/1 Patrono Ciências da Computação / UFSC 

2011/1 Paraninfo Sistemas de Informação / UFSC 

2011/2 Patrono Ciências da Computação / UFSC 

2012/1 Patrono Ciências da Computação / UFSC 

2012/1 Patrono Sistemas de Informação / UFSC 

2012/2 Patrono Sistemas de Informação / UFSC 

2012/2 Nome de Turma Ciências da Computação / UFSC 

2013/2 Paraninfo Sistemas de Informação / UFSC 

2014/1 Patrono Ciências da Computação / UFSC 

2014/2 Patrono Ciências da Computação / UFSC 
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3. Atividades de produção intelectual 
 

Neste capítulo descrevo minhas principais atividades relativas a pesquisa e 

extensão, contemplando os itens II a IV do Art. 5º da Portaria nº 982, de 3 de 

outubro de 2013, do Ministério da Educação.  

 

Inicialmente descrevo os principais projetos de pesquisa dos quais participei, 

os quais além de permitirem uma constante atualização científica e tecnológica, 

subsidiaram minhas atividades de ensino e orientação e resultaram na publicação de 

dezenas de artigos, através dos quais socializamos o conhecimento e a experiência 

adquiridos. 

 

Na sequência, relato os principais projetos de pesquisa e extensão em que 

participei, bem como outras atividades correlatas que completam minhas atividades 

de produção intelectual. 

 

3.2. Projetos de pesquisa 
 

• Ambiente para Ensino de Linguagens Formais e Desenvolvimento de 
Compiladores (1988 - 1992 – projeto departamental, apoiado por bolsas de 

iniciação científica da UFSC e do CNPq). Este projeto teve como objetivo o 

desenvolvimento de ferramentas que facilitassem o ensino de Linguagens formais 

(tais como editores e manipuladores dos principais mecanismos formais usados para 

representação de Linguagens Regulares e Livres de Contexto) e para o 

desenvolvimento de compiladores (tais como geradores de analisadores léxicos e 

sintáticos). Um objetivo complementar, plenamente alcançado, foi a desmistificação 

de alguns aspectos da teoria da computação e seu estudo de forma integrada com 

diferentes aplicações correlatas. Outro resultado importante foi o envolvimento de 

muitos alunos de graduação através de bolsas de iniciação científica e TCC's. 

Situação: Concluído;  

Natureza: Desenvolvimento.  

Integrantes: Prof. Olinto Jose Varela Furtado (Coordenador) / Profs. José Eduardo 

De Lucca e Luiz Carlos Zancanella e diversos estudantes de graduação do 

CCO/UFSC. 



18	  
	  

	  

• RTR – Uma Abordagem Reflexiva para Programação de Aplicações Tempo 
Real (1994 – 2000) 
Esta pesquisa foi tema do meu doutorado (desenvolvido junto ao 

LCMI/PGEEL/UFSC) e teve continuidade nos anos seguintes envolvendo aplicações 

do modelo proposto. RTR é um modelo reflexivo de tempo real que visa  modelar e 

programar aplicações tempo real soft, separando questões funcionais das questões 

de controle dessas aplicações. Complementarmente ao modelo, foi proposta uma 

Linguagem de programação (JAVA/RTR) com o objetivo de reduzir o gap semântico 

entre o projeto (modelagem) e a implementação (programação). Análise de tempo 

de execução e o uso de computação imprecisa controlados por meta objetos foram 

alguns  temas de pesquisa correlacionados ao modelo proposto. 

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Pessoal envolvido: Professores e pesquisadores do LCMI/PGEEL/UFSC e 

mestrandos e graduandos dos cursos de computação  da UFSC. 

 

• DESERT: Desenvolvimento de Ferramentas para Sistemas Embarcados 
sob Restrições de Tempo Real (2001 – 2004 - CNPq) 

Este projeto abordou técnicas para suportar a modelagem, o desenvolvimento e a 

otimização de sistemas embarcados sob restrições de tempo real. O problema 

consiste na geração de código para uma plataforma-alvo de forma a garantir que 

sua execução, no pior caso, obedeça às restrições de tempo real. Como os 

compiladores clássicos são orientados ao tempo de execução médio e as 

linguagens mais populares carecem de suporte para tempo real, há uma escassez 

de ferramentas capazes de uma análise precisa de restrições de tempo. O primeiro 

objetivo deste projeto foi refinar e estender um paradigma capaz de unificar todas as 

restrições impostas a um sistema embarcado. Através desse paradigma, 

denominado de OASIS, técnicas provenientes de disciplinas distintas, tais como 

Compiladores, Sistemas Operacionais e Automação do Projeto Eletrônico foram 

integradas em um mesmo modelo, relativamente independente da linguagem e da 

plataforma-alvo. Esse paradigma, baseado em Teoria de Grafos, permitiu a 

utilização de eficientes algoritmos desenvolvidos para grafos (como, por exemplo, os 

algoritmos de caminho mais longo) e sua adaptação à solução de problemas de 

tempo real. O segundo objetivo foi o desenvolvimento de ferramentas de otimização 
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de código, ferramentas de análise de tempos de execução "worst-case" e de 

componentes do sistema operacional.  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (7) / Mestrado acadêmico: (6)  

Professores Integrantes: Olinto Furtado / Luiz C. Villar dos Santos (Coordenador). 

 

• Automação de Projeto de Sistemas Dedicados usando uma Linguagem de 
Descrição de Arquiteturas (2005 a 2009 – PROCAD/CNPq).  

Descrição: A crescente demanda por dispositivos eletrônicos incorporados em uma 

grande variedade de produtos trouxe um grande crescimento à complexidade dos 

projetos desenvolvidos na indústria eletrônica ao longo dos últimos anos. 

Consequentemente, metodologias de projeto de sistemas eletrônicos onde o 

hardware é desenvolvido anteriormente ao software tornaram-se inadequadas. A 

principal razão é que esse modelo de projeto não possibilita o desenvolvimento de 

um novo produto dentro do time-to-market necessário para aproveitar as janelas de 

mercado dos dias de hoje. A grande variabilidade de aplicações resultou no 

surgimento de arquiteturas especializadas, tornando evidente a necessidade de 

modelos flexíveis para simulação, possibilitando ao projetista a adaptação do 

conjunto de instruções de um processador a uma dada aplicação. Linguagens de 

Descrição de Arquiteturas (ADL) foram introduzidas para satisfazer essas 

necessidades. Este projeto teve como objetivo a ampliação e o aprimoramento das 

ferramentas da ADL ArchC voltadas à automação de projeto, tais como geradores 

de simuladores, gerador de montadores, interfaces de depuração, interfaces de 

comunicação e integração com sistemas operacionais e técnicas de síntese 

automática de modelos em SystemC RTL (usando ferramentas de Behavioral 

Synthesis orientadas à exploração do espaço de projeto). ArchC foi desenvolvida por 

integrantes das equipes da UNICAMP e da UFSC como uma ferramenta de domínio 

público para a geração de modelos de processadores escritos em SystemC. 

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (10) / Mestrado acadêmico: (10)  

Professores Integrantes: Olinto Jose Varela Furtado / Luiz Cláudio Villar dos Santos 

(Coordenador) / Luiz Fernando Friedrich. 
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• WF-SIM: Um Processador de Consultas por Similaridade para Formulários 
na Web (2010 - 2012  - UFSC/CNPq) 

O principal objetivo deste projeto foi o desenvolvimento de um processador de 

consultas por similaridade para formulários na Web. Os objetivos específicos foram: 

Identificar desafios no tema busca por similaridade para formulários na Web e 

limitações de eventuais soluções propostas. Esta identificação é necessária pois a 

problemática é nova, e favorecerá a definição de estratégias para o desenvolvimento 

de um processador de consultas eficiente e que traga contribuições científicas para 

o tema; Definir operadores e/ou uma linguagem de consulta por similaridade para 

formulários na Web. Estes recursos permitirão ao usuário especificar, a partir de um 

formulário exemplo, filtros para a busca de formulários similares. 

Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.  

Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (2)  

Professores Integrantes: Olinto Jose Varela Furtado / Ronaldo dos Santos Mello 

(Coordenador) / Carina F. Dorneles. 

 

3.3. Publicações 
 

Artigos completos publicados em periódicos  
 

1. BALDASSIN, A. ; CENTODUCATTE, Paulo Cesar ; Rigo, Sandro ; CASAROTTO, 

Daniel ; SANTOS, Luiz Carlos Villar dos ; SCHULTZ, Max R. de O ; FURTADO, O. 
J. V. . An open-source binary utility generator. ACM Transactions on Design 

Automation of Electronic Systems, v. 13, p. 27, 2008.  

 

Livros publicados/organizados ou edições  

 

1. Quadros, R. M. ; Costa, Edemir ; Szeremeta, J. F. ; Ferraro, M. L. ; FURTADO, O. 
J. V. ; Silva, J. C. . Exame Prolibras. 1. ed. Florianópolis: E96, 2009. v. 1. 85p .  

 

Artigos completos publicados em anais de congressos  
 

1. Alves F. B. ; Silva, A. F. B. ; FURTADO, O. J. V. . A Soft Real-time Concurrent 

Graphics Platform. In: 2010 Brazilian Symposium on Computer Games and Digital 

Entertainment (SBGAMES 2010). 2010,  Florianópolis.  
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2. WUERGES, E. ; SANTOS, Luiz Cláudio Villar dos ; FURTADO, O. J. V. ; Rigo, 

Sandro . An Early Real-Time Checker for Retargetable Compile-Time Analysis. In: 

22nd Symposium on Integrated Circuits and Systems Design, 2009, Natal. 

Proceedings of the SBCCI 2009.  

 

3. CENTODUCATTE, Paulo Cesar ; FURTADO, O. J. V. ; SANTOS, Luiz Cláudio 

Villar dos ; SCHULTZ, Max R. de O. Automatic Retargeting of Binary Utilities for 

Embedded Code Generation. In: IEEE Computer Society Annual Symposium on 

VLSI, 2007, Porto Alegre.  

 

4. SCHULTZ, Max R. de O. ; FURTADO, O. J. V. ; SANTOS, Luiz Cláudio Villar dos 

. A model-driven automatically-retargetable debug tool for embedded systems. In: 

SAMOS VII Workshop - International Workshop on Systems, Architectures, 

Modeling, 2007, Samos.  

 

5. SCHULTZ, Max R. de O.; FURTADO, O. J. V.; SANTOS, L. C. Villar dos; 

MENDONÇA, A. K. Ignácio de; CARVALHO, Felipe Guimarães . Automatically-

Retargetable Model-Driven Tools for Embedded Code Inspection in SoCs. In: 5th 

IEEE International Northeast Workshop on Circuits and Systems, 2007, Montreal.  

 

6. FURTADO, O. J. V. ; SANTOS, Luiz Cláudio Villar dos ; FRIEDRICH, Luis 

Fernando ; SCHULTZ, Max R. de O. ; KUSS, Paulo F. . Modelagem Funcional do 

Modo THUMB do Processador ARM . In: IBERCHIP'2006, 2006, San Jose.  

 

7. SCHULTZ, Max R. de O. ; SANTOS, Luiz Carlos Villar dos ; FURTADO, O. J. V. . 
Automatic ADl-based Generation of Disassembling Tools. In: VI SBC/SBmicro 

Microelectronics Students Forum, Ouro Preto, MG, 2006, Ouro Preto.  

 

8. FURTADO, O. J. V. ; SANTOS, Luiz Cláudio Villar dos ; TAGLIETTI, Leonardo ; 

LAUREANO, Gabriel R ; FERNANDES, Carlos R T . Modelagem do 

Microcontrolador PIC16F84 para Projeto Baseado no Reuso de IPs. In: XI Workshop 

IBERCHIP, 2005, Salvador, BA, Brasil.  
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9. FURTADO, O. J. V. ; SANTOS, Luiz Cláudio Villar dos ; TAGLIETTI, Leonardo ; 

CARLOMAGNO FILHO, José Otávio ; CASAROTTO, Daniel . Automatically 

Retargetable Pre-Processor and Assembler Generation for ASIPs. In: 3rd 

International IEEE Northeast Workshop on Circuits and Systems, 2005, Quebec. 

 

10. FURTADO, O. J. V. ; TAGLIETTI, Leonardo ; SANTOS, Luiz Carlos Villar dos ; 

CARLOMAGNO FILHO, José Otávio ; CASAROTTO, Daniel . Automatically ADL-

Based Assembler Generation for ASIP Programming Support. In: SAMOS V: 

Embedded Computer Systems: Architectures, Modeling, and Simulation Workshop, 

2005, Samos. Lecture Notes on Computer Science. Samos, Grece, July 2005: 

Springer-Verlag GmbH, 2005. v. 1. p. 262-268.  

 
11. FURTADO, O. J. V. ; GONÇALVES, M. E. . Aplicando Agentes Móveis em Data 

Warehouse. In: II SBSI - Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação, 2005, 

Florianópolis.  

 

12. FURTADO, O. J. V. ; ROISENBERG, Mauro ; VIEIRA, Renato Corrêa . Formal 

Languages Aspects as a Tool for Representation and Implementation of Behavior-

Based Robotics. In: 2004 IEEE Conference on Robotics, Automation and 

Mechatromics. 2004 IEEE RAM, 2004. v. 1. p. 1-8.  

 

13. FURTADO, O. J. V. . O Ensino de Linguagens Formais vinculado ao Ensino de 

Compiladores. In: WEI'2003 - Workshop de Ensino de Informática, 2003, Campinas - 

SP. Congresso da SBC'2003, 2003. v. 1. p. 53-53.  

 

14. FURTADO, O. J. V. ; CARVALHO, Susi Meire Fátima . Extração de Informações 

de CDRs (Call Detail Recording) aplicando Técnicas de Compilação . In: 20º 

Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores (SBRC'2002) - VII Workshop de 

Gerência de Redes de Telecomunicações, 2002, Búzios, RJ.  

 

15. FURTADO, O. J. V. ; CARVALHO, Susi Meire Fátima . Compiler Applied to 

Rules Edition for Information Extraction of Call Detail Recording. In: International 

Conference on Computer Science, Software Engineering, Information Technology, e-
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Business, and Applications - CSITeA'02, Foz do Iguaçú. Proc. of the ACIS 

(International Assoc. for Computer and Information Science), 2002. v. 1. p. 421-426.  

 

16. FURTADO, O. J. V. ; KNIESS, J. . Representing Multimedia Synchonization by 

Using a Proposed Extension for a Real Time Reflexive Model RTR. In: International 

Conference on Computer Science, Software Engineering, Information Technology, e-

Business, and Applications - CSITeA'02, Foz do Iguaçú. Proceedings of the ACIS 

(International Assoc. for Computer and Information Science), 2002. v. 1. p. 373-378.  

 

17. FURTADO, O. J. V. ; TRES, Taciano . Utilizando Design Patterns no 

Desenvolvimento de Aplicações Tempo Real. In: WTR'2002 - Workshop em 

Sistemas de Tempo Real, 2002, Búzios - RJ.  

 

18. OLIVEIRA, R. ; SCHIMDT, S. ; FURTADO, O. J. V. Adaptação em Aplicações 

Tempo Real: Um protótipo baseado em Computação Imprecisa e Reflexão 

Computacional. In: XIX SBRC – WTR’2001, 2001, Florianópolis.  

 

19. MAZZUCCO JUNIOR, J. ; COSTA, C. ; AUDI, J. ; FURTADO, O. J. V. . Plano 

Pedagógico para Cursos de Sistemas de Informação. In: XXI Congresso da SBC - III 

Curso de Qualidade de Cursos de Graduação da Área de Computação e 

Informática, v. 1. p. 174-186, 2001, Fortaleza. 

 

20. KULHKAMP, K. ; FURTADO, O. J. V. . Pré-Processador Java/RTR - Uma 

Implementação da Linguagem Java/RTR. In: I WorkCOMP, 2001, São José dos 

Campos. I WorkCOMP. v. 1. p. 78-86.  

 

21. WILRICH, R. ; KNIESS, J. ; FURTADO, O. J. V. . Programando Cenários 

Multimidia Utilizando Reflexão Computacional. In: SBMIDIA 2000 - Simpósio 

Brasileiro de Multimidia, 2000, Natal - RN. Anais do SBMIDIA-2000, v. 1. p. 239-254.  

 

22. FURTADO, O. J. V. ; KNIESS, J. . Modelo Reflexivo para Programação de 

Cenários Multimídia. In: I Simpósio Catarinense de Computação, 2000, Itajaí - SC. I 

Simpósio Catarinense de Computação - Anais, 2000. v. 1. p. 625-636.  
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23. FURTADO, O. J. V. ; TRAMONTIN JÚNIOR, R. J. . Ambiente para Ensino e 

Desenvolvimento de Compiladores: Gerador de Analisadores Léxicos. In: IX 

SEMINCO, 2000, Blumenau - SC. anais do IX SEMINCO. v. 1. p. 73-84.  

 

24. FURTADO, O. J. V. ; OLIVEIRA, R. . Um Mecanismo de Adaptação para 

Aplicações Tempo Real Baseado em Computação Imprecisa e Reflexão 

Computacional. In: SBES, 1999, Florianópolis. XIII Simpósio Brasileiro de 

Engenharia de Software, 1999. v. 1. p. 239-254.  

 

25. FURTADO, O. J. V. ; OLIVEIRA, R. . Implementação de Tabelas em Aplicações 

de Tempo Real Usando Alocação Contígua. In: II Workshop Brasileiro de Sistemas 

Tempo Real, 1999, Salvador.  

 

26. OLIVEIRA, R. ; FARINES, J. ; FRAGA, J. S. ; FURTADO, O. J. V. . 

Implementação de Tarefas Imprecisas no Modelo Reflexivo Tempo-Real RTR. In: 

CLEI'98, 1998, Quito. XXIV Conferência Latinoamericana de Informática, 1998.  

 

27. OLIVEIRA, R. ; FURTADO, O. J. V. . Suporte para Computação Imprecisa no 

Modelo Reflexivo Tempo-Real RTR. In: I Workshop em Sistemas de Tempo Real, 

1998, Rio de Janeiro.  

 

28. FRAGA, J. S. ; FURTADO, O. J. V. . Explorando a Potencialidade e 

Expressividade do Modelo Reflexivo Tempo-Real RTR na Programação de 

Aplicações Tempo-Real. In: XXIII Conferência Latinoamericana de Informática, CLEI 

97, 1997, Valparaiso.  

 

29. FARINES, J. ; FRAGA, J. S. ; FURTADO, O. J. V. . RTR Model: An Approach for 

Dealing with Real-Time Programming in Open Distributed Systems. In: Third IEEE 

Workshop on Object-Oriented Real-time Dependable Systems, 1997, New Port 

Beach - California.  

 

30. FRAGA, J. S. ; FARINES, J. ; NISHIDA, D. ; FURTADO, O. J. V. . Um Protótipo 

do Modelo Reflexivo Tempo Real RTR sobre a Linguagem Java. In: XXIII 

Conferência Latinoamericana de Informática, CLEI 97, 1997, Santiago.  



25	  
	  

	  

 

31. FARINES, J. ; FRAGA, J. S. ; SIQUEIRA, F. ; FURTADO, O. J. V. . A Reflective 

Model for Real-Time Applications in Open Distributed Systems. In: XXI IFAC/IFIP 

Workshop on Real-Time Programming (WRTP'96), 1996, Canela - RS.  

 

32. FARINES, J. ; FURTADO, O. J. V. . JAVA/RTR - Uma Linguagem Reflexiva para 

Programação de Aplicações Tempo-Real. In: SBLP, 1996, Belo Horizonte - MG. I 

Simpósio Brasileiro de Linguagens de Programação (SBLP 96), 1996.  

 

33. FARINES, J. ; FRAGA, J. S. ; SIQUEIRA, F. ; FURTADO, O. J. V. . Programação 

de Aplicações Distribuídas Tempo-Real em Sistemas Abertos. Anais do XXIII 

Seminário Integrado de Software e Hardware (SEMISH'96), 1996, Recife – PE. 

 

34. FARINES, J. ; FRAGA, J. S. ; SIQUEIRA, F. ; FURTADO, O. J. V. . A 

Programming Model for Real-Time Applications in Open Distributed Systems. In: 5th 

IEEE Workshop on Future Trends in Distributed Computing Systems, 1995, Korea.  

 

35. FARINES, J. ; FRAGA, J. S. ; FURTADO, O. J. V.. Um Modelo e uma 

Linguagem pra Programação de Sistemas Tempo Real. I Workshop do Projeto 

ASAP, 1995, Florianópolis, SC. 

 

36. LUCCA, J. E. ; LINHARES, E. ; FURTADO, O. J. V. . GAS - Gerador de 

Analisadores Sintáticos . In: XVIII Latin American Informatics Conference, 1992, Las 

Palmas de Gran Canária.  

 

37. LUCCA, J. E. ; FURTADO, O. J. V. . Informatizando o Ensino de Linguagens 

Formais e Compiladores. In: II Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, 

1991, Porto Alegre -RS.  

 

38. LUCCA, J. E. ; FURTADO, O. J. V. . Ambiente de Ensino e Desenvolvimento de 

Linguagens Formais e Compiladores. In: 1er Congresso Íbero-Americano de 

Educación Superior, 1991, Santiago.  
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39. LUCCA, J. E. ; UGGIONI, D. ; FURTADO, O. J. V. . GENESE - Um Editor 

Genérico Dirigido pela Sintaxe. In: Primeras Jornadas de INg. de Sistemas Y 

Computación, 1990, Quito.  

 

40. FURTADO, O. J. V. ; LUCCA, J. E. . Ferramentas para Aplicação de Linguagens 

Regulares e Linguagens Livres de Contexto. In: Primeras Jornadas de Ing. de 

Sistemas Y Computación, 1990, Quito.  

 

Resumos publicados em anais de congressos  

 

1. FURTADO, O. J. V. ; SIQUEIRA, F. ; FRAGA, J. S. ; FARINES, J. . 

Implementação Distribuida de um Modelo Reflexivo Tempo Real. In: I Workshop de 

Sistemas Distribuidos, 1996, Salvador - BA.  

 

2. FURTADO, O. J. V. ; Kreis, R. ; Ruggiero, F. . Ferramentas para ensino de 
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3. FURTADO, O. J. V. ; LUCCA, J. E. . Ferramentas para ensino de Linguagens 

Formais e Compiladores: Edigraf, GAS, Edigralc e ER-Edit. In: V Simpósio Brasileiro 

de Engenharia de Software, 1991, Ouro Preto - MG.  

 

4. FURTADO, O. J. V. ; QUEIROZ, S. H. Ferramentas para manipulação e aplicação 

de GLC. In: Seminário Catarinense de Iniciação Científica, 1991, Florianópolis - SC.  

 

5. FURTADO, O. J. V. ; LUCCA, J. E. ; RHODE, E. ; Lima, R. C. . Um Editor 

Generico dirigido pela sintaxe para a Linguagem NEW-AGE. In: Seminário 

Catarinense de Iniciação Científica, 1991, Florianópolis - SC.  

 

6. FURTADO, O. J. V. ; LUCCA, J. E. ; ZANCANELLA, Luiz Carlos ; Zanguelini, A. ; 

Gubler, J. ; Kotujansky, E. . Ambiente para Ensino de programação Concorrente. In: 

Seminário Catarinense de Iniciação Científica, 1991, Florianópolis - SC.  
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Exposição de ferramentas 
 

As seguintes ferramentas foram expostas no  V Simpósio Brasileiro de 

Engenharia de Software, Ouro Preto - MG 1991 e na FENASOFT/92 (realizada no 

Parque Anhembi, SP) : 

o EDIGRAF – Editor Gráfico de Autômatos Finitos 
 

o GAS – Gerador de Analisadores Sintáticos 
 

o TCLIP – Ambiente para desenvolvimento de programas em CLIPPER 
 

o NEW-AGE – Ambiente para Programação Concorrente 

 

3.4. Atividades de Extensão 
 

Projeto PROLIBRAS 
 

Dentre os principais projetos de extensão nos quais me envolvi em minha 

vida acadêmica, destaco o Projeto Prolibras, no qual participei ativamente de sua 

concepção, seu planejamento, viabilização tecnológica e desenvolvimento dos 

sistemas computacionais, aplicação e avaliação. 

 

O PROLIBRAS é um Exame Nacional para Certificação de Proficiência no 

uso e no ensino da Libras e para Certificação de Proficiência na tradução e 

interpretação da Libras/Português/Libras, instituído pelo Decreto 5626/05 que 

regulamenta a Lei nº 10436 de 24 de abril de 2002. O PROLIBRAS é um projeto 

interinstitucional envolvendo UFSC, INEP (MEC) e SEESP (MEC) e que foi aplicado 

nas 27 capitais Brasileiras e mais 8 cidades do interior, nos anos de 2006 a 2010 e 

2013.  

 

Como resultado das várias edições deste projeto, mais de 6500 pessoas 

foram certificadas em todas as regiões do pais, constituindo-se em um marco 

histórico  de inserção social e profissional de pessoas surdas. Adicionalmente, os 

resultados do projeto, registrados nos relatórios técnicos abaixo listados e no livro 

“Exame PROLIBRAS”,  fazem da UFSC referência nacional e internacional na área. 
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Relatórios Técnicos do Exame PROLIBRAS 

Exame Endereço 

2006 http://www.prolibras.ufsc.br/2006/relatorio/relatorio_tecnico_completo.pdf 

2007 http://www.prolibras.ufsc.br/2007/relatorio/relatorio_tecnico_completo.pdf 

2008 http://www.prolibras.ufsc.br/2008/relatorio_tecnico_completo.pdf 

2009 http://www.prolibras.ufsc.br/2009/relatorio_tecnico_completo.pdf 

2010 http://www.prolibras.ufsc.br/2010/relatorio_tecnico_completo2010.pdf 

2013 http://www.prolibras.ufsc.br/Relatorio_Tecnico_6oPROLIBRAS.pdf 
 

3.5. Iniciativas promotoras de inclusão social 
 

Destaco ainda minha participação na comissão constituída pela Portaria N. 
195/GR/2006 (inicialmente como membro e posteriormente como presidente (ata da 

reunião  07 da Comissão)) com  o objetivo de sistematizar e apresentar proposta 

preliminar de política de ampliação de oportunidades de acesso socioeconômico e 

diversidade étnico-racial, visando ingresso na UFSC através de processo vestibular. 

Ressalto que a proposta elaborada pela comissão resultou, após mais de um ano de 

trabalho semanal, no Programa de Ações Afirmativas da UFSC (PAA) criado pela 

Resolução N. 008/CUn/2007 de 10/07/07, aplicada desde o Vestibular UFSC/2008. 
 

Além das reuniões semanais realizadas pela Comissão, foram promovidas 

várias reuniões ampliadas  com coordenadores de cursos e diretores de centros, 

Câmara de Graduação e CUN, além do seminário “Cotas e Ações Afirmativas na 
UFSC” aberto a toda a comunidade universitária e a sociedade em geral. 

 

3.6. Palestras e Cursos 
 

• Palestra: “O Ensino de Computação na Atual Crise das Universidades”, 2hs - V 

Semana de Informática da UEM – 1991 - Maringá/PR. 
 

• Mini-Curso: “Introdução a Teoria das Linguagens Formais e Autômatos”, 8hs - 

V Semana de Informática da UEM – 1991 - Maringá/PR. 
 

• Curso “Introdução a Teoria da Computação”, 60hs, fevereiro de 1992, UEM – 

Maringá/PR (curso ministrado como disciplina regular) 
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3.6.   Desenvolvimento de material didático ou instrucional – Apostila 
 

• FURTADO, O. J. V. . Linguagens Formais e Compiladores (versão 2). 2002. 

(www.inf.ufsc.br/~olinto).  
 

• FURTADO, O. J. V. . Linguagens Formais e Compiladores. 1992.  

 
3.7.  Relatórios técnicos publicados 
 

 Como parte das atividades e dos resultados de minha atuação como 

coordenador de informática da COPERVE/UFSC, foram produzidos e publicados os 

seguintes Relatórios Técnicos referentes aos concursos vestibulares da UFSC 

realizados no período de 2000 a 2014: 
 

Vestibular Endereço 

UFSC/2000 http://antiga.coperve.ufsc.br/vestibular2000/frrelat.htm 

UFSC/2001 http://www.vestibular2001.ufsc.br/fr_relat.html 

UFSC/2002 http://www.vestibular2002.ufsc.br/fr_relat.html 

UFSC/2003 http://www.vestibular2003.ufsc.br/relatorio/index.htm 

UFSC/2004 http://www.vestibular2004.ufsc.br/relatorio2004/indiceRelatorio.htm 

UFSC/2005 http://www.vestibular2005.ufsc.br/relatorio/indiceRelatorio.htm 

UFSC/2006 http://www.vestibular2006.ufsc.br/relatorio/indiceRelatorio.htm 

UFSC/2007 http://www.vestibular2007.ufsc.br/relatorio/indiceRelatorio.htm 

UFSC/2008 http://www.vestibular2008.ufsc.br/relatorio/html/indiceRelatorio.htm 

UFSC/2009 http://www.vestibular2009.ufsc.br/relatorio/index.php 

UFSC/2010 http://www.vestibular2010.ufsc.br/relatorio/index.php 

UFSC/2011 http://www.vestibular2011.ufsc.br/relatorio/index.php 

UFSC/2012 http://www.vestibular2012.ufsc.br/relatorio/Relatorio_Oficial_V2012.pdf 

UFSC/2013 http://www. vestibular2013/relatorioOficial/indiceRelatorio.html 

UFSC/2014 http://www.vestibular2014/relatorioOficial/indiceRelatorio.html 

 
 



30	  
	  

	  

4. Participação em bancas e comissões 
 
Neste capítulo relato minha participação em bancas de trabalhos acadêmicos, 

comissões de concurso para professor e comissões de avaliação de cursos.  

 

4.1. Participação em bancas de trabalhos acadêmicos 
 

 Além de participar de várias dezenas de bancas de trabalhos de conclusão 

dos cursos de Ciências da Computação e Sistemas de Informação da UFSC, pude 

contribuir e adquirir experiência participando das bancas de pós-graduação 

(Mestrado, Exame de Qualificação e Doutorado) abaixo relacionadas: 

 

Mestrado  

 

1. SANTOS, Luiz Cláudio Villar dos; Lettnin D. V.; FURTADO, O. J. V.; RIGO, S.. 

Participação em banca de Leandro da Silva Freitas. Aceleradores e 

Multiprocessadores em Chip: o impacto da execução fora de ordem na verificação 

de funcionalidade e de consistência. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciências da 

Computação) - Universidade Federal de Santa Catarina.  

 

2. Custódio, R. F.; FURTADO, O. J. V.; Rodriguez, N.; Hernandéz, J. C. L.; Martina, 

J. E.. Participação em banca de Eduardo dos Santos. Formalização e Verificação de 

um Protocolo de Autenticação Multifator. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciências 

da Computação) - Universidade Federal de Santa Catarina.  

 

3. Custódio, R. F.; WILRICH, R.; MARTINI, R.; FURTADO, O. J. V.. Participação em 

banca de Jonathan Gehard Kohler. Gestão de Políticas e de Algoritmos 

Criptográficos na Integração de Infraestrutura de Chaves Públicas. 2011. 

Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Santa 

Catarina.  

 

4. SANTOS, Luiz Carlos Villar dos; Wagner F. R.; Guntzel J. L. A.; Lettnin D. V.; 

FURTADO, O. J. V.. Participação em banca de Eberle Andrey Rambo. Verificação 

de Consistência de Memória para Sistemas Integrados Multiprocessados. 2011. 
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Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Santa 

Catarina.  

 

5. WAZLAWICK, Raul Sidnei; FURTADO, O. J. V.; Vilain P.; Moreira A. F.. 

Participação em banca de iuri Sônego Cardoso. Inserindo Suporte a Declaração de 

Associações da UML 2 em uma LPOO. 2011. Dissertação (Mestrado em Ciência da 

Computação) - Universidade Federal de Santa Catarina.  

 

6. CENTODUCATTE, Paulo Cesar; FURTADO, O. J. V.; AZEVEDO, Rodolfo Jardim 

de. Participação em banca de Rafael Auler. Geração Automática de Backend de 

Compiladores Baseada em ADL´s. 2011. Dissertação (Mestrado em Ciência da 

Computação) - Universidade Estadual de Campinas.  

 

7. FARINES, J.; Vernadat F.; BECKER, Leandro Buss; FURTADO, O. J. V.; 
OLIVEIRA, R.; Andrade, A. M. S.. Participação em banca de Rodrigo Tacla Saad. 

Elementos para a construção de uma Cadeia de Verificação para o Projeto 

Topcased. 2008. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Automação e Sistemas) - 

Universidade Federal de Santa Catarina.  

 

8. ROISENBERG, Mauro; FALQUETO, Jovelino; NASSAR, Silvia Modesto; 

FURTADO, O. J. V.; Bittencourt, G.. Participação em banca de Claudio Jose Biazus. 

Desenvolvimento de uma Arquitetura Hibrida e Distribuída para Sistemas 

Multiagentes e sua Aplicação no Futebol de Robôs. 2008. Dissertação (Mestrado em 

Ciências da Computação) - Universidade Federal de Santa Catarina.  

 

9. Custódio, R. F.; Stanton, M.; GRAAF, J. A. M. A. V.; MARTINI, R.; FRAGA, J. S.; 

FURTADO, O. J. V.. Participação em banca de Túlio Cicero Salvaro de Souza. 

Aspectos Técnicos e Teóricos da Gestão do Ciclo de Vida de Chaves Criptográficas 

no OpenHSM. 2008. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - 

Universidade Federal de Santa Catarina.  

 

10. SANTOS, Luiz Cláudio Villar dos; FURTADO, O. J. V.; FRIEDRICH, Luis 

Fernando; OLIVEIRA, R.. Participação em banca de José Otávio Carlomagno Filho. 

Escalonamento Redirecionável de Código sob Restrições de Tempo Real. 2007. 
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Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Santa 

Catarina.  

 

11. SANTOS, Luiz Cláudio Villar dos; FURTADO, O. J. V.; FRIEDRICH, Luis 

Fernando; AZEVEDO, Rodolfo Jardim de. Participação em banca de Daniel Carlos 

Casarotto. Utilitários Binários Redirecionáveis: da Linkedição rumo à Tradução 

Binária. 2007. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade 

Federal de Santa Catarina.  

 

12. FURTADO, O. J. V.; OLIVEIRA, R.; MONTEZ, Carlos Barros; FRAGA, J. S.; 

FRIEDRICH, Luis Fernando. Participação em banca de Roberto Hartke Neto. 

RTXlet: Uma Abordagem de Tempo Real para Aplicações de TV Digital Baseadas 

em Xlets. 2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade 

Federal de Santa Catarina.  

 

13. FURTADO, O. J. V.; CENTODUCATTE, Paulo Cesar; MACHADO, Nelso Castro; 

AZEVEDO, Rodolfo Jardim de. Participação em banca de Alexandro José Baldassin. 

Geração Automática de Montadores em ArchC. 2005. Dissertação (Mestrado em 

Ciência da Computação) - Universidade Estadual de Campinas.  

 

14. FURTADO, O. J. V.; NASSAR, Silvia Modesto; PIRES, Maria Marlene de Souza; 

AZEVEDO, Fernando Mendes de. Participação em banca de Jaqueline Stumm. 

Sistema Inteligente de Monitoração Alimentar via WEB baseado em Lógica Fuzzy. 

2005. Dissertação (Mestrado em Ciências da Computação) - Universidade Federal 

de Santa Catarina.  

 

15. FURTADO, O. J. V.; FROHLICH, Antônio Augusto Medeiros; WAZLAWICK, Raul 

Sidnei; BECKER, Leandro Buss. Participação em banca de Tiago Stein D'Agostini. 

Adaptadores de Cenários como Técnica de Programação Orientada a Aspectos. 

2005. Dissertação (Mestrado em Ciências da Computação) - Universidade Federal 

de Santa Catarina.  

 

16. FURTADO, O. J. V.; SANTOS, Luiz Cláudio Villar dos; FRIEDRICH, Luis 

Fernando; OLIVEIRA, R.. Participação em banca de Carlos Henrique Corrêa 
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Tolentino. Modelagem e Análise de Restrições Tempo Real no Escalonamento em 

Síntese de Alto Nível. 2004. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - 

Universidade Federal de Santa Catarina.  

 

17. FURTADO, O. J. V.; SANTOS, Luiz Cláudio Villar dos; FRIEDRICH, Luis 

Fernando; ZEFERINO, Cesar Albenes. Participação em banca de Valter Monteiro 

Oliveira Júnior. Escalonamento e Otimização Sob restrições de Recursos de 

Conexão em Síntese de Alto Nível. 2004. Dissertação (Mestrado em Ciência da 

Computação) - Universidade Federal de Santa Catarina.  

 

18. ROISENBERG, Mauro; FURTADO, O. J. V.; BARRETO, Jorge Muniz; 

FALQUETO, Jovelino; ENGEL, Paulo Martins. Participação em banca de Renato 

Corrêa Vieira. Descrição de Comportamentos Robóticos Utilizando uma Abordagem 

Gramatical e sua Implementação através de Redes Neurais Artificiais. 2004. 

Dissertação (Mestrado em Ciências da Computação) - Universidade Federal de 

Santa Catarina.  

 

19. FURTADO, O. J. V.; WAZLAWICK, Raul Sidnei; BASTOS, Rogério Cid. 

Participação em banca de Fernando Shutz. Programação Orientada a 

Comportamentos como uma Extensão ao Modelo de Atores. 2003. Dissertação 

(Mestrado em Ciências da Computação) - Universidade Federal de Santa Catarina.  

 

20. FURTADO, O. J. V.; SANTOS, Luiz Carlos Villar dos; REIS, Ricardo Augusto da 

Luz; FRIEDRICH, Luis Fernando. Participação em banca de Dione Jonathan Ferrari. 

Aplicação de Loop-Pipelining e Loop-Unrolling à Síntese de Alto Nível. 2002. 

Dissertação (Mestrado em Ciências da Computação) - Universidade Federal de 

Santa Catarina.  

 

21. FURTADO, O. J. V.; SANTOS, Luiz Carlos Villar dos; CORSO, Thadeu Botteri. 

Participação em banca de Rogerio Xavier Azambuja. Escalonamento e Otimização 

de Registradores sob execução condicional. 2001. Dissertação (Mestrado em 

Ciências da Computação) - Universidade Federal de Santa Catarina.  
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22. FURTADO, O. J. V.; ZANCANELLA, Luiz Carlos; OLIVEIRA, R.. Participação em 

banca de Alexandre Vasconcelos Leite. Suporte à Reflexão Computacional em 

Ambientes de Desenvolvimento Visual de Software. 2001. Dissertação (Mestrado em 

Ciências da Computação) - Universidade Federal de Santa Catarina.  

 

23. FURTADO, O. J. V.; ZANCANELLA, Luiz Carlos; OLIVEIRA, R.; SILVA, Ricardo 

Pereira e. Participação em banca de Deniz Pedroso de Almeida. AEO: Um 

Escalonador de Objetos para o Sistemas Operacional AURORA. 2001. Dissertação 

(Mestrado em Ciências da Computação) - Universidade Federal de Santa Catarina.  

 

24. FURTADO, O. J. V.; FARINES, J.;  FRAGA, J. S.. Participação em banca de 

Jorge Ricardo Souza de Oliveira. Estratégias de Suporte a Grupo sobre ORB's 

CORBA: Um Estudo Comparativo entre Abordagens. 1999. Dissertação (Mestrado 

em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina.  

 

25. FURTADO, O. J. V.; LISBOA, Lucia B. Participação em banca de Werner 

Haetinger. Troca dinâmica de versões de componentes no modelo de objetos. 1998. 

Dissertação (Mestrado em Computação) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul.  

 

26. FURTADO, O. J. V.; MAZZUCCO JÚNIOR, José; CORSO, Thadeu Botteri; 

OLIVEIRA, R.; FRIEDRICH, Luis Fernando. Participação em banca de Luiz 

Fernando Fausto. SPI+ -: Um Interpretador Paralelo para a Linguagem Super 

Pascal. 1998. Dissertação (Mestrado em Ciências da Computação) - Universidade 

Federal de Santa Catarina.  

 

27. FURTADO, O. J. V.; FRAGA, J. S.; FARINES, J.; WILRICH, R.. Participação em 

banca de Danielle Nishida. Estudo e Implementação do Modelo Reflexivo Tempo 

Real RTR sobre a Linguagem Java. 1996. Dissertação (Mestrado em Engenharia 

Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina.  

 

28. FURTADO, O. J. V.; FARINES, J.; MAGALHAES, Maurício Ferreira; MAZZOLA, 

Vitório Bruno. Participação em banca de Maria Marta Leite. Uma Ferramenta de 

Especificação de Protocolos dentro do Contexto Estelle: Um ttradutos ASN.1 / 
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Estelle. 1992. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade 

Federal de Santa Catarina.  

 

Teses de doutorado  

 

1. WAZLAWICK, Raul Sidnei; FURTADO, O. J. V.; LEZANA, Alvaro G R. 

Participação em banca de Bernd Heinrich Storb. Representação de Léxicos através 

de Autômatos Aciclicos Determinísticos: Um Algoritmo Semi-incremental com 

Pseudo-minimização. 2004. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - 

Universidade Federal de Santa Catarina.  

 

2. FURTADO, O. J. V.; ABREU, Aline França de; LEZANA, Alvaro G R; SOUZA, 

Antonio Heronaldo de; SILVA, Maria Aparecida da. Participação em banca de 

Alexandre Cidral. Metodologia de Aprendizagem Vivencial para o desenvolvimento 

de competências para o gerenciamento de projetos de implementação de sistemas 

de informação. 2003. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade 

Federal de Santa Catarina.  

 

Qualificações de Doutorado  

 

1. SANTOS, Luiz Cláudio Villar dos; AZEVEDO, Rodolfo Jardim de; FURTADO, O. 
J. V.; GEYER, C. F. R.. Participação em banca de Andreu Carminati. Tecnicas de 

Compilação para Arquitetura Determinista com Foco em Aplicações Tempo Real. 

2014. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia de Automação e 

Sistemas) - Universidade Federal de Santa Catarina.  

 

2. FURTADO, O. J. V.; FRAGA, J. S.; Rigo, Sandro; Wagner F. R.; OLIVEIRA, R.; 

SANTOS, Luiz Cláudio Villar dos. Participação em banca de Emílio Wuerges. 

Técnicas de Compilação para Eficiência Energética e Garantias tempo real. 2012. 

Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia de Automação e Sistemas) - 

Universidade Federal de Santa Catarina.  

 

3. OLIVEIRA, R.; MONTEZ, Carlos Barros; FURTADO, O. J. V.; FRAGA, J. S.; 

FARINES, J.. Participação em banca de Patricia Della Méa Plentz. Soluções de 
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Escalonamento para Threads Distribuiídas no Âmbito da RTSJ. 2004. Exame de 

qualificação (Doutorando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa 

Catarina.  

 

4. WAZLAWICK, Raul Sidnei; FURTADO, O. J. V.. Participação em banca de Bernd 

Heinrich Storb. Representação de Léxicos através de Autômatos Aciclicos 

Determinísticos: Um Algoritmo Semi-Incremental com Pseudo-minimização. 2004. 

Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia de Produção) – UFSC. 

 

5. FURTADO, O. J. V.; SIQUEIRA, F.; OLIVEIRA, R.; STEMMER, Marcelo Ricardo. 

Participação em banca de Max Mauro Dias Santos. Desenvolvimento de Algoritmos 

e Ferramentas para Escalonabilidade Holística de Sistemas de Tempo Real 

Distrtibuídos. 2002. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia Elétrica) - 

Universidade Federal de Santa Catarina.  

 

6. FURTADO, O. J. V.; FRAGA, J. S.; FARINES, J.. Participação em banca de Lau 

Cheuck Lung. Um pacote de serviços para o desenvolvimento de aplicações 

tolerantes a falta e orientadas a grupo em sistemas abertos. 1999. Exame de 

qualificação (Doutorando em Engenharia Elétrica) - UFSC.  

 

Monografia de curso de especialização  

 

1. FURTADO, O. J. V.; RAMOS, Edla Maria Faust; MENDONÇA, Nelcy de Araújo. 

Participação em banca de Ivan Luiz Ecco. Uma Experiência de Uso de Hipertexto no 

Ensino de Lógica de Programação. 1993. Monografia 

(Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências da Computação) – UFSC. 

 

 

4.2. Bancas de concurso público 
 

1. FURTADO, O. J. V.; Martinello M.. Concurso Público de provas e Títulos na área 

de Teoria da Computação. 2010. Universidade Federal do Espírito Santo. Edital 

33/2010/R. 
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2. Fileto R.; Dorneles, F. C.; FURTADO, O. J. V.; Costa A. C. R.; Menezes C. N.. 

Concurso para Professor Adjunto I DE. 2010. Universidade Federal de Santa 

Catarina. Edital 20/DDPP/2010. 

 

3. FURTADO, O. J. V.; Leite, M. M.; CANCIAN, R. L.. Concurso para Professor 

Assistente - DE. 2009. Universidade Federal da Fronteira Sul. Portaria 

10/GR/UFFS/2009. 

 

4. FURTADO, O. J. V.; Leite, M. M.; Silveira, R. A.; Todesco, J. L.. Professor da 

Carreira do Magistério de I e II Graus. 2008. Universidade Federal de Santa 

Catarina. Edital 48/DDPP/07. 

 

5. FURTADO, O. J. V.; MAZZOLA, Vitório Bruno; ROISENBERG, Mauro. Concurso 

para professor Adjunto – campo de conhecimento Linguagens Formais e 

Compiladores. Universidade Federal de Santa Catarina. Edital 023/DDPP/2005. 

 

6. FURTADO, O. J. V.; GAUTHIER, Fernando; SILVA, Ricardo Pereira e. Concurso 

para professor Adjunto do INE. Universidade Federal de Santa Catarina. 2002. Edital 

014/DRH/2002. 

 

7. FURTADO, O. J. V.; Concurso para professor não-titular. 1999. Universidade 

Estadual de Maringá. Edital 002/99/PRH. 

 

8. FURTADO, O. J. V.; Concurso para professor Assistente, campo de 

conhecimento Ciências da Computação.  Universidade Federal de Santa Catarina. 

Edital 158/DP/91. 

 
9. FURTADO, O. J. V.; Concurso para professor Adjunto, campo de conhecimento 

Computação. Universidade Federal de Santa Catarina. Edital 159/DP/91. 

 

4.3. Comissões de avaliação de curso 
 

 Minha participação em mais de 30 avaliações de curso (SISU e INEP/MEC e 

CEE/SC) foi uma experiência muito significativa, na qual não só contribuí para a 
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implementação/reconhecimento de muitos cursos, como também obtive grande 

aprendizado, o qual compartilhei com meus colegas membros dos Colegiados dos 

Cursos de Ciências da Computação e Sistemas de informação da UFSC em minhas 

constantes participações da coordenação e dos colegiados desses cursos. 

  

1. FURTADO, O. J. V.. Reconhecimento do Curso de Sistemas de Informação. 

2014. Universidade do Oeste de Santa Catarina – São Miguel do Oeste - SC. 

Portaria 041/CEE/SC. 

 

2. FURTADO, O. J. V.. Reconhecimento do Curso de Sistemas de Informação. 

2013. Universidade do Planalto Catarinense. Lages – SC. Portaria 039/CEE/SC. 

 

3. FURTADO, O. J. V.; Brasil, M. da G.. Avaliação das condições de oferta para fins 

de autorização, do curso de Tecnologia em Redes de Computadores. 2007. 
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5. Participação em Eventos : Organização e Comitê de Programa 
 

Além de minha participação como ouvinte em dezenas de eventos (locais, 

nacionais e internacionais) também participei da organização e comitê de programa 

dos eventos  relacionados a seguir. 

 

5.1. Organização de Eventos  
 

1. SBBD 2011 (SBC) - Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software - 

Florianópolis, SC, 2011. 

  

2. WebMedia 2011 (SBC) – Simpósio Brasileiro de Multimídia - Florianópolis, 

SC, 2011. 

 

3. IV ERBD 2008 (SBC) – Escola Regional de Banco de Dados – Florianópolis, 

SC, 2008.  

 

4. SAES - Seminário de Acesso ao Ensino Superior (UFSC) - Florianópolis, SC, 

2011. 

 

5. SBES 2006 (SBC) - Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software - 

Florianópolis, SC, 2006. 

 

6. SBBD 2006 (SBC) - Simpósio Brasileiro de Banco de Dados - Florianópolis, 

SC, 2006.  

 

7. Seminário “Cotas e Ações Afirmativas na UFSC” – Florianópolis, SC, 2006. 

 

8. II SBSI (SBC) – Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação -  

Florianópolis, SC, 2005.  

 

9. Reavaliando o Processo Vestibular da UFSC,  27 e 28/04/05 – Florianópolis, 

SC, 2005.  
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10.  XXII Congresso da SBC - SBC 2002 – Congresso Florianópolis, SC no ano  

de 2002, composto pelos seguintes eventos: 

 

• XXIX Seminário Integrado de Software e Hardware 

• XXXII Seminário de Computação na Universidade 

• X Workshop Sobre Educação em Computação (WEI) – Coordenador 

Local 

• VIII Workshop de Informática na Escola 

• XV Workshop de Teses e Dissertações 

• XXI Concurso de Trabalhos de Iniciação Científica 

• IV COMPUTEC 

• XXI Jornada de Atualização em Informática 

• I Workshop em Desempenho de Sistemas Computacionais e de 

Comunicação  

• XX Encontro Nacional dos Estudantes de Computação 

• Curso de Qualidade 2002 – Metodologia de Ensino 

• Informatics Curricula, Teaching Methods and best practice 

 

11. SBRC 2001 (SBC) – Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores - 

Florianópolis, SC, 2001.  

 

12.  INFO2001 (SBC) – Realizado em Florianópolis, SC, e composto pelos 

eventos: 
 

• 4th SBC Symposium on Virtual Reality (SVR 2001) 

• 4th Workshop on Human Factors in Computer Systems (IHC 2001) 

• 14th Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image 

Processing (SIBGRAPI 2001) 

• 7th Brasilian Symposium on Multimedia and Hypermedia Systems 

(SBMídia 2001) 

 

13.  SBRC 1991 (SBC) – Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores – 

Florianópolis, SC, 1991. 
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5.2. Comitês de Programa  
 

1. X SBSI – Londrina, PR, 2014.  

 

2. IX SBSI – João Pessoa, PB, 2013.  

 

3. VIII SBSI. São Paulo, SP, 2012.   

 

4. IV SULCOMP –Criciúma, SC, 2012. 

 

5. VII SBSI – Salvador, BA, 2011.  

 

6. VI SBSI – Marabá, PA, 2010.  

 

7. V SBSI – Brasília, DF,  2009.  

 

8. IV SBSI - Rio de Janeiro, RJ, 2008  

 

9. WEI 2007 - Rio de Janeiro, RJ, 2007 

 

10.  WEI 2005 – Porto Alegre, RS, 2005.  

 

11.  II SBSI – Florianópolis, SC, 2005.  

 

12.  I2TS – Florianópolis, SC, 2005.  

 

13.  I SBSI  – Porto Alegre, RS, 2004.  

 

14.  WTR 2004 – Rio de Janeiro, RJ, 2004.  
 

15.  IX SBRC  – Florianópolis, SC, 1991. 
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6. Atividades de Administração Acadêmica 
 

Grande parte da minha vida acadêmica foi dedicada à atividades de 

administração acadêmica, muito particularmente a coordenação/sub coordenação de 

cursos e a participação em colegiados de cursos de graduação e pós-graduação 

como será detalhado neste capítulo. Adicionalmente também destacarei aqui minhas 

atividades na Comissão Permanente do Vestibular (COPERVE/UFSC), na qual atuo 

há mais de 15 anos como coordenador de informática e fui presidente por um ano. 

 

6.1. Coordenação/sub coordenação de Cursos de Graduação 
 

Curso Função Portaria Período 

Ciências da Computação Coordenador 1002/GR/1985 10/85 a 09/87 

Ciências da Computação Coordenador 365/PRE/1987 10/87 a 09/89 

Sistemas de Informação Coordenador 376/GR/2005  04/05 a 03/07 

Sistemas de Informação Sub Coordenador 324/GR/2007  04/07 a 03/09 

Sistemas de Informação Sub Coordenador 466/GR/2009  04/09 a 03/11 

  

 Atuando na coordenação dos cursos procurei sempre ir além das atividades 

administrativas/burocráticas previstas em regimento para as funções, preocupando-

me sempre com os aspectos pedagógicos e com a atualização constante dos 

currículos. 

 

O fato de ser oriundo da primeira turma do Curso de Graduação em Ciências 

da computação (1977-1980) aliado ao fato de ter realizado, na sequência (1981 a 

1984) mestrado na COPPE/UFRJ, conhecia bem o curso da UFSC e tinha uma boa 

noção de outros cursos de computação (especialmente o da UFRJ) e com isso pude 

contribuir significativamente com a evolução e adequação do currículo do curso já a 

partir de 1985. 
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A partir dos anos 90, com a experiência obtida na coordenação do curso de 

Computação em termos de legislação acadêmica e da própria evolução/expansão 

do ensino na área de computação no Brasil, aliada aos conhecimentos adquiridos 

nos eventos da SBC e na participação em comissões de avaliação de cursos pela 

SESu/MEC, pude contribuir efetivamente com a atualização e qualidade crescente 

do curso da UFSC.  

 

Em linhas gerais, posso destacar dentre outras as seguintes atividades 

relacionadas a minha atuação na coordenação dos cursos de Graduação em 

Ciências da Computação e Sistemas de Informação da UFSC: 

 

• Proposição de várias mudanças curriculares, a partir de discussões 

envolvendo docentes, discentes, ex-alunos, profissionais e empresas da área; 

• Processo avaliativo interno do curso e dos docentes; 

• Criação e atualização de laboratórios; 

• Atualização da biblioteca; 

• Criação/atualização das normas para trabalhos de conclusão; 

• Integração com empresas da área; 

• Eventos internos que serviram como embrião da SECCOM – Semana da 

Computação, evento realizado anualmente; 

• Ações visando a participação de alunos em eventos regionais e nacionais; 

• Ações visando a capacitação e a contratação de novos professores; 

• Participação na proposição e implantação do Curso de Sistemas de 

Informação (2000) – primeiro curso noturno do Centro Tecnológico da UFSC; 

• Elaboração dos Planos Pedagógicos que serviram de base para os 

processos avaliativos dos cursos (os quais obtiveram conceito máximo); 

 

 

6.2. Participação em Colegiados de Cursos de Graduação 
 

 Com exceção dos períodos em que estive na coordenação e do período em 

que estive afastado para doutorado, sempre participei dos Colegiados dos cursos de 

Ciências da Computação  e Sistemas de Informação da UFSC (vide tabela de 
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participações abaixo), integrando inúmeras comissões nos mais variados assuntos, 

além de sempre tentar contribuir na continuidade e evolução das atividades 

desenvolvidas/propostas quando da minha atuação como coordenador.  
 

Curso Portaria Período 

Ciências da Computação  619/GR/84  1984 / 1985 

Ciências da Computação 205/PREG/89  1989 / 1991 

Ciências da Computação 343/PREG/91  1991 / 1993 

Ciências da Computação  163/CTC/97  1997 / 1999 

Ciências da Computação  166/CTC/99 1999 / 2001 

Ciências da Computação 045/CTC/02 2002 / 2004 

Ciências da Computação 016/CTC/04 2004 / 2006 

Ciências da Computação 077/CTC/06 2006 / 2008 

Ciências da Computação 173/CTC/09 2009 / 2011 

Ciências da Computação 231/CTC/11 2011 / 2013 

Ciências da Computação 004/CTC/15 2014/ 2016 

Sistemas de Informação 124/CTC/99 1999 / 2001 

Sistemas de Informação 012/CTC/02 2002 / 2004 

Sistemas de Informação 015/CTC/04 2004 / 2005 

Sistemas de Informação 072/CTC/11 2011 / 2013 

Sistemas de Informação 068/CTC/13 2013 / 2015 

Matemática 061/CFM/99 1999 / 2001 
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6.3. Coordenação e Participação em Colegiados de Cursos de Pós-Graduação 
 

 Na pós-graduação, complementarmente às atividades de ensino e orientação, 

também contribui atuando na administração acadêmica tendo sido coordenador de 

curso de especialização e membro do colegiado por diversos períodos (como 

especificado no quadro abaixo). 

 

Curso Função Portaria Período 

Mestrado em Ciências da 

Computação (PPGCC) 

Membro suplente 

do colegiado 
137/CTC/2010 04/10 a 04/12 

Mestrado em Ciências da 

Computação (PPGCC) 

Membro do 

colegiado 
076/CTC/2008 04/08 a 04/10 

Mestrado em Ciências da 

Computação (PPGCC) 

Membro do 

colegiado 
003/CTC/2006 02/06 a 03/08 

Mestrado em Ciências da 

Computação (PPGCC) 

Membro do 

colegiado 
100/CTC/2001 12/01 a 12/03 

Mestrado em Ciências da 

Computação (PPGCC) 

Membro suplente 

do colegiado 

Declaração da 

Coordenação 
12/91 a 12/92 

Curso de Especialização 

em Computação 
Coordenador 067/PRPG/90 03/90 a 08/91 

Curso de Especialização 

em Computação 
Coordenador 151/PRPG/92 08/91 a 07/92 

  

Como coordenador do Curso de Especialização, participei ativamente do 

projeto e, posteriormente, da implantação do Curso de Pós-Graduação em Ciências 

da Computação (CPGCC) atual PPGCC. Esse curso de Especialização, oferecido 

de forma gratuita, deu continuidade aos Cursos de Especialização oferecidos pela 
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UFSC em parceria com empresas (TELESC, PRODASC e ELETROSUL) e serviu 

como embrião para o atual PPGCC (oferecido a partir de 1992). 
 

Na condição de membro do Colegiado do PPGCC, participei de inúmeras 

comissões que contribuíram para consolidação do mestrado e criação do doutorado. 

Dentre as atividades realizadas por tais comissões, destaco: 

• Reestruturação das linhas de pesquisa; 

• Atualização curricular, atendendo distorções detectadas e orientações da 

CAPES; 

• Definição de critérios de seleção, incluindo a obrigatoriedade de utilização 

do POSCOMP; 

• Revisão do Regimento do Curso, especialmente seções sobre concessão 

de bolsas e sobre os critérios para credenciamento de professores; 

• Estudos e proposições de melhoria da infraestrutura (espaço físico, 

laboratórios e biblioteca); 

• Projeto do doutorado. 
 

6.4. Coordenadoria de Informática e presidência da COPERVE/UFSC 
 

 Dentre as atividades relacionadas com administração acadêmica, destaco 

ainda minha participação por mais de 15 anos na Comissão Permanente do 

Vestibular da UFSC (COPERVE/UFSC), onde desempenhei as funções de 

Coordenador de Informática (1998 / atual) e de presidente (2013 / 2014), conforme 

especificado na tabela abaixo. 

 

Função Portaria Período 

Coordenador de Informática 0212/GR/1998 1998 a 1999 

Coordenador de Informática 0202/GR/1999 1999 a 2001 

Coordenador de Informática 0262/GR/2001 2001 a 2004 

Coordenador de Informática 0809/GR/2004 2004 a 2005 
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Coordenador de Informática 0798/GR/2005 2005 a 2013 

Presidente da Comissão 1850/GR/2013 2013 a 2014 

Coordenador de Informática 1484/GR/2014 2014 - atual 

 

A COPERVE, além do Vestibular principal da UFSC é responsável também 

por vestibulares específicos (Ensino a distância, LIBRAS, Licenciaturas Indígenas e 

Educação do Campo), concursos públicos para técnicos administrativos (da UFSC e 

de outros órgãos públicos), PROLIBRAS e Residência Médica (HU/UFSC). 
 

Dentre as principais atividades decorrentes de minha atuação na COPERVE 

destaco as seguintes: 
 

• Modernização/atualização da infraestrutura computacional – Migração de 

sistemas COBOL/mainframe para SGBD/servidores dedicados; 

• Atualização constante dos processos avaliativos, contribuindo também nas 

questões pedagógicas a eles relacionados – alteração do sistema de 

somatório (valorizando os acertos) e introdução de questões discursivas; 

• Migração do sistema de inscrição (de formulário impresso) para internet; 

• Automatização de processos referentes a solicitação de isenção, 

confirmação de inscrição, vistas e recursos; 

• Implantação de sistema de digitalização/avaliação de redação/discursivas; 

• Organização de eventos (na qualidade de representante da COPERVE) 

tais como seminários de avaliação do vestibular e seminário sobre cotas; 

• Participação na concepção, planejamento, soluções tecnológicas e 

aplicação do Exame Nacional de Proficiência em Libras (PROLIBRAS); 

• Concepção, desenvolvimento e execução do sistema de provas em 

LIBRAS nos vestibulares da UFSC – sistema pioneiro em vestibulares, 

decorrente da experiência obtida no PROLIBRAS; 

• Palestras em escolas e feiras de profissões para alunos de Ensino Médio, 

apresentando os vestibulares da UFSC. 

• Elaboração de Editais e Resoluções; 

• Elaboração dos relatórios oficiais dos vestibulares da UFSC. 
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7. Anexos 
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