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INTRODUgAO 

Os Geradores de Sistemas de Apoio a Decisao 

(GSAD) sao uma das possibilidades de desenvolvi- 

mento de Sistemas de Apoio a Decisao (SAD). Eles 
constituem um software que permite a realizagao de 

SAD para uma utilizagao especifica. Os GSAD sao, 

pois, os softwares comercializados e os SAD gerados 

sao os sistemas desenvolvidos pelos usuarios. 

No mercado de pacotes de software existe um 
grande numero de produtos os geradores destina- 

dos a realiza^ao de SAD para o planejamento or^a- 

mentario d financeiro: 85% dos geradores vendidos no 

mercado frances em 1984, segundo estudo feito por 

Paquel (1984). 

O presente artigo tern como objetivo desenvol- 

ver as caracteristicas comuns e as distin^oes entre os 

diversos GSAD destinados ao planejamento orgamen- 

tario e financeiro, a fim de, a seguir, sugerir criterios 
de selegao e metodologia de implantagao adequados 

para estes geradores. 

0 artigo apresenta inicialmente as definigoes 

de SAD e GSAD. A seguir, figuram o planejamento 
orgamentario e financeiro e as suas especificidades 

para a realiza?ao de SAD. Sao apresentadas tambem 

caracteristicas essenciais dos GSAD destinados ao 

planejamento or^amentario e financeiro. Como con- 
clusao, indicam-se algumas das altemativas possiveis 

para o prosseguimento dos estudos na area, visando ao 

desenvolvimento de novos GSAD pelas softwarehou- 
ses e a sua maior difusao nas empresas. 

OS SAD E OS GSAD: DEFINigOES 

Os SAD: 

Um SAD e um sistema homem-maquina que, 

atraves do dialogo, permite ao tomador de decisao 
compreender, estruturar e melhorar em termos de efi- 

ciencia e eficacia, o seu processo decisorio (Courbon, 
1983b, Tolovi & Grajew, 1980 e Hoppen 1981). Um 

SAD amplia a capacidade de raciocinio quando da 
identificagao e da resolugao de problemas pouco 

estruturados. As caracteristicas essenciais de um SAD 

sao: 

- interfaceamento entre o tomador de decisao, o equi- 

pamento informatico e o seu software; 

- controle do sistema pelo usuario; 

- redugao da incerteza e aumento da criatividade no 
tratamento de problemas pouco estruturados. 

Sprague & Carlson (1982) dividem um SAD em 

tres subsistemas: gestao do dialogo, banco de dados e 

banco de modelos. A importancia de cada um destes 

subsistemas varia nos diferentes SAD, em fun^ao do 

usuario e da abordagem que ele utiliza para o proble- 

ma. Ela varia tambem em fungao de uma necessidade 

relativa de dados ou de modelos necessaries para a 

resolu?ao do problema. A natureza de um SAD depen- 

de, pois, das caracteristicas do problema ou da ativida- 

de, da abordagem adotada pelo tomador de decisao e 

do meio ambiente organizacional no qual estao inseri- 

dos os usuarios e o problema. 

Segundo a sua utiliza^ao, pode-se distinguir os 

SAD adhoc, empregados para satisfazer demandas 

especificas e nao repetitivas, dos sistemas de utiliza- 

gao repetitiva. Pode-se tambem distinguir os SAD de 

uso coletivo, condicionados pela atividade e pelo 

ambiente organizacional dos SAD individuals, para 

cujo desenvolvimento o estilo cognitivo do usuario se 

reveste de grande importancia. 

Segundo a sua concep^ao, pode-se diferenciar 

os SAD construidos a partir de linguagens de progra- 

ma?ao de uso geral: Basic, Pascal, Fortran, APL, 

PL/I... dos SAD gerados a partir de um instrumental 

especifico: os Geradores de SAD. 

Um GSAD e pois, ao mesmo tempo, uma das 
ferramentas para a realiza^ao de variados SAD e um 

instrumento de aplica^ao, ou seja, o SAD gerado pelo 

usuario. 

Os GSAD: 

Os GSAD constituem um ambiente de pro- 

grama^ao aberto ao desenvolvimento de SAD especi- 

ficos, possibilitando uma utiliza^ao personalizada 
(Courbon, 1983b e Cboffray, 1984 ). Os geradores 

permitem aos usuarios desenvolver seus proprios sis- 

temas. Conseqlientemente, os GSAD necessitam de 
uma interface intensiva homem-maquina e a sua 

implanta^ao nas diferentes organizagoes deve ser fa- 

cil. 0 usuario pode desenvolver o seu sistema, sendo o 

tempo e o custo de desenvolvimento deste SAD redu- 

zidos consideravelmente. 

Um GSAD e um produto da Informatica, 
desenvolvido e industrializado por softwarehouses. 

Segundo Brault (1983) ele e um conjunto coerente e 

independente, formado por programas, suportes de 
manipula^ao de informa^ao (processador, perifericos, 

sistema operacional) e de servigos cujo desenvolvi- 

mento e orientado para que ele possa ser fornecido a 

diversos usuarios e empresas, para tratar um mesmo 

tipo de aplica^ao, problema ou atividade. A sua utili- 

za^ao por um usuario nao familiarizado com a Infor- 

matica e facil, comoda e autonoma, desde que este 

receba uma forma^ao limitada. 

As caracteristicas fundamentais dos GSAD^ 

segundo Sprague & Carlson (1982), sao: 

- um produto convival1, que possui interfaces evolui- 

das, de facil aprendizado e utilizagao por usuarios 

nao-iniciados em Informatica; 

- um produto documentado, cujos componentes sao 

conhecidos: planilha de calculo, gestao de dados 

(ou gerenciadores de banco de dados), processador 

de texto, edi^ao de graficos e comunica^ao 
com bancos de dados ou com sistemas de informa- 

goes externos ao GSAD. 0 gerador possibilita o 

acesso a dados de origem diversa, fornece um gran- 

de numero de ferramentas de modeliza^ao e analise 

e permite gerar relatorios e graficos; 

- um produto suficientemente flexivel para facilitar 

um processo de realizagao adaptativo ou evolutive 

de SAD. O gerador oferece uma resposta rapida as 

mudangas ou altera^oes que o usuario quer fazer no 
seu sistema, quando a atividade ou a organiza^ao 

1. O termo convival (user-friendly) compreende as no^oes de acessivel, familiar, facil para o usuario e, em termos de sistemas automa- 
tizados, a nao existencia de procedimentos rigidos. 
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Dentre os GSAD existentes no mercado, 

podem-se distinguir dois grandes grupos: os geradores 

nao integrados e os geradores integrados 2. Nestes gru- 

pos podem ser incluidos as planilhas eletronicas de 

calculo, as linguagens de modeliza^ao, os geradores 

orientados para modelos, os geradores orientados para 

dados e os geradores inteiramente integrados. Eles 

possuem componentes diferentes e a sua complexida- 

de e uso variam. A evolugao do suporte informatico, 

essencialmente da microinformatica, permitiu o 

desenvolvimento de geradores mais integrados, com 
um numero de componentes cada vez maior. 

0 quadro 1 apresenta os diferentes tipos de 

GSAD e seus componentes. As planilhas eletronicas 

de calculo, dentre os quais os produtos Visicalc, Mul- 

tiplan, Supercalc e Calc-star3 sao os produtos mais 

conhecidos, oferecem ao usuario o equivalente a uma 

maquina de calcular programavel, um lapis, uma 

folha de papel (planilhas) e a possibilidade de apre- 

sentar os resultados impresses. Estes sistemas permi- 

tem a modeliza^ao de quadros (modelos) diferentes. 

Eles tambem permitem a automatiza^ao de aplica- 

^oes, como o calculo do custo de produtos ou a progra- 

ma^ao de seqliencias de calculo para a elabora^ao de 

or^amentos. A dimensao dos quadros de calculo e 
limitada pelo numero maximo de celulas da planilha 

ou pela dimensao da memoria disponivel do micro. O 

numero de fun^oes financeiras e estatisticas e reduzi- 

do e a edigao de relatorios e graficos e limitada. 

Quadro 1 

Classifica^ao dos GSAD segundo os seus componentes 

COMPONENTES MODULOS 

Tipos de GSAD Interface 
de comando 

Modulo 
Dados 

Modulos 
Modelos 

Processador 
de Texto 

Modulo 
Grafico 

Modulo 
Comunicacao 

Produtos existentes 
no mercado 

GSAD NAO INTEGRADOS 

Planilhas eletronicas de 
calculo 

*P Visicalc, Multiplan, Supercalc, 
Calcstar, Easycalc-Plus 

Linguagem de modelizacao FCS-EPS, IFPS, EXPRESS em suas 
versoes reduzidas 
MicroModeller, Micro-FCS, Encore 
para os micros 

Gerenciadores de banco de dados * FOCUS, TOTAL, IMS para os grandes 
computadores 
dBase II, dBase III, CX Base 
200, FMS 80 para micros 

GSAD INTEGRADOS 

Orientados para modelos * 

* * *P 

♦ FCS-EPS, IFPS em suas versoes com- 
pletas para grandes computadores 
Lotus 1.2.3 para micros 

Orientados para dados *P * Knowledge Man 

Totalmente integrados * *P * ♦ Open Access, Framework, Symphony 
para micros 

p: Nestes casos o modulo se apresenta como uma planilha eletronica de calculo. 

2 A classificagao apresentada a seguir nao e exaustiva. Ela permite, no entanto, melhor identificar os produtos existentes no mercado e 
delinear as tendencias de evolu^ao dos GSAD. 

3 Em anexo apresentamos uma lista de produtos das softwarehouses que os desenvolveram ou distribuem e os respectivos endere^os 
(quando disponiveis). 

Os geradores de sistemas de apoio a decisdo para o planejamento orgamentdrio e financeiro 53 

mudam, quando o usuario conhece melhor o poten- 
cial do sistema ou conceptualiza (modela) melhor o 

problema; 
- um produto acessivel e de pre^o conhecido, pois e 

produzido e distribuido em grandes series. 

Estas caracteristicas, bem como as principais 

propriedades dos GSAD, estao apresentados na figura 

1. 

Figura 1 
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS E PROPRIEDADES 

DOS GSAD (segundo Sprague e Carlson, 1982 ). 

GSAD 

OBJETTVOS: - Criar SADs especfficos de maneira ttcil e r&pida 
- Facilitar o processo de realizapao adaptativo e evolutive do SAD. 

PHOPRIEDAOE8: 

Fidl utlllaayio: 
- SAD convival para 

oe uauAhoe 
Gerador de uao 
Weil para oe 
realizadores 
doe SAD 

1 Aoeaao a dado#: 
- de origem diverea 
- de tipo diveno 
- de fonnato divereo 

Aoeaao a 
inatrumentoa de 
andliae diveraoa: 
- propoeieao de 

alternativas* 
quando 
neceaadrio 

COMPONENTES: 

Interface de 
comando 
(dialogo 
homem-inAquina) 

M6dulo gestao de 
dadoe e arquivoe 

Modulo banco de 
modelos 

Modulo apresentacao de 
resultados: 
- texto 
- graficoe 

Comunicacao; 
- com outros bancoe de dados 
- com outros sistemas de 

informacdes 

* Proposi^ao de diversas solucoes satisfatorias para o problema, 
dentre as quais o usuario/tomador de decisao escolhe a que 
melhor Ihe convem, uma vez que os SAD nao propoem solucoes 
otimizantes. 



Os produtos como Decisionnel Graphique e 

Visiplot para os graficos e Visifile4 para a gera?ao de 

arquivos, compativeis com algumas das planilhas, 

permitem ampliar as funcionalidades deste tipo de 

GSAD. 

As linguagens de modeliza^ao foram, original- 

mente, desenvolvidas para os sistemas de grande por- 

te. Dentre os produtos existentes no mercado, pode- 

mos mencionar FCS-EPS, IFPS e EXPRESS4. A 

evolugao da microinformatica permitiu o desenvolvi- 

mento de versoes simpliflcadas destes sistemas: 

Micro - Modeller, Micro - FCS e Encore!4 por exem- 

plo. As linguagens requerem um modo de modelizagao 

diferente das planilhas, bem mais proximo das lingua- 

gens de programa^ao convencionais. Elas tern uma 

capacidade de calculo e de modelizagao superior as 

planilhas, o que permite a realiza^ao de modelos 

maiores e mais complexes. Estes sistemas possuem 

um maior numero de operadores para modelizagao e 

analise e uma maior capacidade de produgao de rela- 

torios e de graficos que as planilhas. Eles permitem 

tambem a automatizagao de sequencias de processa- 

mento. Em virtude de sua maior complexidade, as lin- 

guagens de modeliza^ao sao mais dificeis de aprender 
e de usar. 

Os sistemas de gerenciamento de banco de 

dados (SGBD), que oferecem um numero maior de 

possibilidades para a manipula^ao e armazenamento 

de dados, sao em geral empregados para problemas ou 

atividades que utilizam uma grande quantidade de 
dados e que demandam opera^oes como triagens, 

agrega^oes e mesmo calculos, desde que nao muito 

complexes. Dentre os SGBD podemos mencionar os 
produtos FOCUS, TOTAL, DMS-II e IMS, destina- 

dos aos grandes sistemas, e dBase II, dBase III e CX 

Base 2004 destinados aos micros. Em razao das espe- 

cificidades da atividade planejamento or^amentario e 

financeiro (tipo de modeliza^ao, tipo de processamen- 

to), os SGBD nao serao abordados neste artigo. 

Os GSAD integrados orientados para modelos 

privilegiam as fungoes de suporte a modeliza^ao e de 

analise, mas tambem oferecem modules para o geren- 

ciamento de dados. Para os micros, podemos citar o 

software Lotus I.2.34 como exemplo; ele possui mo- 

dulos planilha eletronica de calculo, gerenciamento de 

arquivos e edi^oes graficas. 
Os GSAD integrados orientados para dados 

privilegiam o gerenciamento de dados, mas oferecem 

uma possibilidade de modeliza^ao atraves da integra- 

^ao de uma planilha eletronica de calculo. O software 
Knowledge Man4 e um produto deste tipo. 

Os GSAD inteiramente integrados possuem 

todos os componentes do GSAD apresentado na figura 
1. Os produtos Open Access, Framework e Sym- 

phony5 sao exemplos deste tipo de GSAD. Estes produ- 

tos, com suas fungoes de modeliza^ao, gerenciamento 
de dados, processamento de texto, edi^ao de graficos e 

de comunicagao, provavelmente prefiguram as ferra- 
mentas de trabalho do administrador de amanha. 

Os produtos ate aqui apresentados procuram 

integrar um numero cada vez maior de componentes e 

J Em anexo estao apresentados mais detalhes sobre esses produtos 
Para maiores detalhes ver anexo. 

fungoes num mesmo pacote. A consequencia e um 

aumento de sua dimensao e complexidade. A expansao 

das capacidades dos micros, em termos de processa- 

mento e armazenamento de dados, viabilizou a 

comercializagao destes produtos. As dificuldades de 

aprendizagem e de manipulagao destes geradores 

devem ser reduzidos, a fim de toma-los mais convi- 

vais. 

Uma outra tendencia de desenvolvimento de 

GSAD e a cria^ao de pacotes multifun^oes e multija- 

nelas, que permitem integrar, a um nivel inferior, 

outros softwares mais especificos. VISION, com 
seus produtos VISION-Calc, - Word, - Graph e - 

Query5 e um exemplo desta tendencia. Uma de suas 

vantagens e a grande modularidade e flexibilidade 
que estes GSAD apresentam. Uma grande desvanta- 

gem e a necessidade de muita memoria do micro, dei- 

xando pouco espa^o de trabalho ao usuario, o que 

impede a concepgao de modelos de grande dimensao. 

O PLANEJAMENTO ORNAMENTARIO 

E FINANCEIRO 

Esta atividade e formada por um conjunto de 
tarefas que tern, como ponto comum, um modo de 

apresenta^ao de resultados semelhantes, oriundos da 

contabilidade: os quadros com informagoes numeri- 
cas. Estes representam as variaveis de gestao, a 

dimensao tempo e as unidades (centros) de gestao. 

Uma observagao mais detalhada das diversas tarefas e 

problemas que compoem esta atividade permite cons- 

tatar que os dados tern caracteristicas diferentes e que 

o tratamento entre os mesmos difere. Exemplos destes 

diferentes tratamentos e dados sao encontrados no 

planejamento or^amentario, na analise de investi- 
mentos e no planejamento financeiro a medio e longo 

prazos. 

A especificidade do planejamento 

or^amentario e financeiro 

A especificidade do planejamento or^amenta- 

rio e financeiro pode ser caracterizada atraves dos 

dados utilizados, do processamento que eles recebem 

e da maneira como os resultados sao apresentados. 

Em termos de dados, a especificidade se mani- 

festa (Courbon, 1983 a e Trahand, 1983) ); 
- pelo uso de dados internos da organizagao que sao, 

em sua grande maioria, subprodutos da contabili- 

dade, os quais possuem niveis de agrega^ao e de 

precisao diferentes e que, freqiientemente, devem 

ser reclassificados antes de sua utilizagao no proces- 
so de planejamento; 

- pelo uso de dados externos (situa^ao ecmomica, 

mercado, concorrencia) ou dependentes de respon- 

saveis e tomadores de decisao da organizagao (hipo- 
teses de evolu^ao dos pre^os, custos e infla^ao). 

Estes dados sao, em geral, previsoes. 

0 volume de dados a coletar, para a grande 

maioria das tarefas que compoem o planejamento 

or^amentario e financeiro e grande. 
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Segundo os mesmos autores, as especificidades 
de processamento de dados sao: 

- raramente o processamento e complexo. As tabelas 

de calculo sao a base e nestes, em fun^ao de um cer- 

to numero de hipoteses de base; sao calculados os 

agregados financeiros correpondentes. Estas hipote- 

ses podem ser modificadas para analisar diferentes 

situa^oes ou cenarios. Os modelos tambem podem 

ser adaptados as particularidades de diferentes 

departamentos ou filiais; 
- a consolida^ao dos agregados financeiros pode ser 

obtida atraves de modelos de mesma estrutura. 

Este processamento e dos mais uteis aos usuarios, 

tendo em vista o grande volume de calculo que a 

consolida^ao dos resultados implica. 
A especificidade da edigao dos resultados con- 

siste em uma: 
- boa apresenta^ao dos resultados, tendo o papel 

como suporte. A qualidade de apresenta^ao e 

necessaria porque o processo de planejamento or^a- 

mentario e financeiro e interativo. O usuario do 

SAD e, em geral, um dentre os diversos tomadores 

de decisao. 0 usuario intermediario (chofer), que 

realiza as simulagoes e que fomece os resultados aos 

tomadores de decisao, e um personagem freqiiente- 

mente encontrado nas empresas. A alternancia 

entre processo individual e processo coletivo fica 

facilitada com o uso de um suporte de qualidade; 

- ilustra^ao dos resultados numericos atraves de gra- 

ficos. Eles permitem concentrar um grande numero 

de informagoes de uma maneira que facilita o seu 

entendimento. No planejamento or^amentario e 

financeiro os graficos sao utilizados para dar uma 

maior enfase a dimensao ou tendencia das varia- 

veis, hipoteses de trabalho e resultados essenciais. 

Outra caracteristica do planejamento orga- 

mentario e financeiro sao as modifica^oes de prazo 

para a apresenta^ao dos resultados provocadas por 

mudangas no meio ambiente e nos dados, pela cria^ao 

de novas hipoteses e pela modifica^ao do modo de 

apresentar os resultados. Estas altera^oes podem ser 

realizadas com maior rapidez com a utiliza^ao de 

GSAD. 

O Planejamento or^amentario e 

financeiro e os SAD 

Os SAD, como ja mencionamos anteriormente, 

destinam-se a resolu^ao de problemas pouco estrutu- 

rados. No planejamento or^amentario e financeiro, a 
caracteristica pouco estruturada e provocada essen- 

cialmente pelo aspecto multi-objetivo do problema 

(objetivos diferentes nos diversos niveis hierarquicos e 

departamentos) e pela interpretagao que pode ser 

dada a informa^ao. 

0 apoio a decisao proporcionado pelos SAD, no 

caso do planejamento or^amentario e financeiro, 

resulta de uma melhoria ou sofisticagao das analises 

dos diferentes objetivos e de um estudo mais aprofun- 
dado do problema (Courbon & Modoux,1985)- A 

solugao deste ultimo pode ser ampliada atraves do 

estudo de um maior numero de alternativas, atraves 

do estudo mais detalhado de uma das alternativas 

e pela possibilidade de modificar o proprio modelo 

financeiro, em fun^ao das novas preocupagoes que 

surgem. Os tomadores de decisao podem, com o auxi- 

lio dos SAD, concentrar-se mais na formulagao e ana- 

lise das hipoteses e na tomada de decisao, em vez de 

realizar longos e cansativos calculos. A decisao nao 

decorre diretamente do sistema e o processo de estudo 

do problema nao e necessariamente convergente, pois 

a realizagao de um or^amento e um processo interati- 

vo, do qual participam diversos tomadores de deci- 

sao. 

O planejador or^amentario e financeiro, em 

geral exerceu a sua atividade na area contabil e finan- 

ceira. A sua forma^ao principal e contabil ou adminis- 

trativa. Conseqiientemente, sua competencia maior 

reside nas tecnicas or^amentarias, financeiras, conta- 

beis e fiscais e ele tern, na maioria das vezes, pouco 

conhecimento de programagao e de Informatica. Em 

fungao das caracteristicas do processo, competencia 

contabil-financeira e interatividade do processo, o 
tomador de decisao que realizar o seu SAD tern maio-' 

res possibilidades de sucesso. Ele pode melhor inte- 
grar o problema e a sua evolu^ao no modelo que cons- 

troi, compreendendo melhor a solu^ao obtida. Para 

tanto um SAD e util. 

0 desenvolvimento de uma nova ferramenta de 

apoio a decisao do tipo gerador de SAD e pois condi- 

cionada por: 

- usuarios nao familiarizados com a Informatica; 
- um modo de representagao particular da atividade; 

- modelos especificos utilizados na resolu^ao de 

problemas or^amentarios e financeiros; e 
- um processo de planejamento coletivo. 

Uma mudan^a maior no modo de representa- 

gao ou na maneira de operar familiares aos usuarios, 

traria como consequencia uma formagao e um apren- 
dizado adicionais, muitas vezes laboriosos. Esta 

mudanga pode entao transformar-se num entrave a 

difusao de SAD nas empresas. As caracteristicas dos 
GSAD, apresentadas na segao seguinte, sao analisa- 

das dentro deste contexto. 

AS CARACTERISTICAS DOS GSAD 

PARA O PLANEJAMENTO 

ORNAMENTARIO E FINANCEIRO 

As principais caracteristicas dos componentes 

dos GSAD - interface de comando, banco de dados, 

banco de modelos, processador de texto, editor de gra- 

ficos e comunicagao - sao estudadas a partir de tres 

dimensoes essenciais que as condicionam: a atividade 

e seu modo de representa^ao, o usuario - tipo e o meio 

ambiente organizacional. 0 ambiente constitui o con- 
texto que influencia e restringe as duas primeiras 

dimensoes. 

As caracteristicas dos componentes dos GSAD 

estudadas a partir das dimensoes acima apresentadas 

figuram no quadro 2. A integragao de mais de uma 

dimensao no estudo permite uma analise mais com- 

pleta dos GSAD para o planejamento or^amentario e 

financeiro. A importancia a atribuir as diferentes 

caracteristicas e dimensoes dependem do contexto 

para a qual a analise e realizada. Por exemplo, esta 

pode ser efetuada segundo o ponto de vista de usuarios 

nao-iniciados em Informatica e que trabalham numa 
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empresa com pouca experiencia na area. Neste caso, 
os aspectos a privilegiar do quadro 2 sao: 

A interface homem-maquina, em termos de lingua- 

gem de comando, convivalidade, possibilidades de 

coleta de dados, apresentagao dos resultados; 

- a documenta^ao do GSAD; 
a forma^ao dos usuarios; e 

- a assistencia tecnica (o service pos-venda) que 

acompanha o software, o computador e o seu uso. 

Caso a empresa esteja empregando um proces- 
so de planejamento orgamentario e financeiro evolui- 

do, que integra tecnicas mais elaboradas, os aspectos 

a privilegiar sao relacionados com a atividade. Neste 
contexto, valorizam-se os recursos oferecidos pelos 

GSAD que permitem realizar: 

- o calculo da rentabilidade dos projetos de investi- 

mento; 

- a consolida^ao dos quadros e pianos or^ados; 

- a simula^ao de hipoteses; 

a analise de sensibilidade; e 

- a manipula^ao e o armazenamento de dados. 

Quadro 2 

CARACTERISTICAS IMPORTANTES DOS GSAD 

Dimenanea 
CaracteristicM 
doa Components doe GSAD 

Influenciado- 
raa 

INTERFACE DE COMAN- 
DO 
1. Interatividade 

1.1 Tipos de dialogo 
- pergunta-resposta 
- menu 
- linguagem de comando 

1.2 Controle do dialogo 
- informa^oes para a a^ao 

- tempo de resposta 

- assistencia ao usuano 

1.3 Tecnologia 
- camundongo ( mouse ) 
- caneta luminosa 
- video a sensibilidade tatil 

2. Convivalidade 
2.1 Linguagem do dialogo 

- sintaxe da linguagem 
- codigos de a^ao 
- teclas de comando no tecla 

do 

Atividade 

- tipos de dialogo 

- possibilidade de programa 
^ao 

- comandos "macro" 

2.2 Suporte a memorizagao 

3. Coleta/ entrada de dados 
3.1 Formato 
3.2 Quantidade de dados 

desejavel para as atividades 
mais especificas 
desejavel para a automati- 
za^ao de rotinas e de 
sequencias de processamen- 
to 

varia segundo a atividade 

Usuario/ realizador 

• a interatividade deve espei- 
tar a representa^ao mental 
(o contexto) do usuario 

• o usuario escolhe o tipo de 
dialogo segundo o seu nivel 
de experiencia 

• as informapoes para a apao 
devem estar disponiveis no 
video no momento da a^ao 

• o tempo de resposta do sis- 
tema deve ser adaptado ao 
problema e deve serlegiti- 
mado. Ex: tempo de recal- 
culo lento e visualiza^ao 
dos resultados rapida 

• um auxilio (fun^ao HELP) 
e desejavel a todos os niveis 
hierarquicos do software 

• desejavel para os usuarios 
que possuem conhecimen- 
tos e nivel de experiencia 
diferentes. 

portugues 
numero nao excessive, facil 
memorizafao 
numero nao excessivo, facil 
memorizapao 
as teclas devem ter a mes- 
ma fun^ao e o mesmo efeito 
nos diferentes niveis hierar- 
quicos do software 
possibilidade de utiliza^ao 
de comandos abreviados no 
menu e na linguagem de 
comando, que serao afixa- 
dos por extenso no video 
quando da resposta do sis- 
tema 
desejavel para os usuarios 
mais experientes 
desejavel para os usuarios 
mais experientes 

possibilidade de afixar as 
inform a^oes uteis no video 
possibilidade de salvaguar- 
dar/ gerir os rascunhos e os 
resultados intermediarios 

• livre 

Organiza^ao 

• todos os tipos de dialogo 
devem coexistir num mes- 
mo GSAD 
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Dimeraoes 
CaracteriMicas 
<i<* Compnnenlea do« GSAD 

Influenciado- 
raa 

3.3 Forma de coleta 

4. Salvaguarda das infor- 
ma^des e dos resultados 

BANCO DE DADOS (Mo- 
dulo dados) 

1. Modulos dados do GSAD 
(interno) 

2. Fundoes de gerenciamen- 
to do banco de dados 

(SGBD). 
Djcionario, criagao/elimina- 
^ao/atualiza^ao, procura, 
visualiza^ao, prote?ao, super- 
posi^ao, otimiza^ao, acessc 
compartilhado. 

3. Integra^ao/ liga^ao do 
GSAD a um banco de 
dados extemo (da empre- 
sa ou fora da empresa) 

MODELIZAgAO E ANALI- 
SE (Modulo modelos) 

1. Fundoes especificas 

1.1 Financeiras 

1.2 Estatisticas 

1.3 Calculoreciproco ("back- 
ward iteration") 

2. Modelos 

2.1 Matematicos 
- de otimiza^ao 
- logicas (DO, IF,...) 
- de analise de riscos 

2.2 De previsao 

2.3 Econometricos 

3. Consolida^ao 
- Horizontal, vertical, 

mista 

4. Apoio a decisao 
Analise de sensibilidade: 

"o que acontecera se?" 
Parametragem 
Simulacao 

• a importancia varia segun- 
do a quantidade de dados 
necessaria para a atividade. 
Tres dimensoes sao essen- 
ciais: as variaveis de gestao, 
o tempo e as unidades (de- 
partamentos) de gestao 

• o niimero de fun^oes e a sua 
importancia variam de 
acordo com a quantidade 
de dados, a sua agrega^ao e 
a reclassiflca^ao necessaria 
para a atividade 

• desejavel para os problemas 
que necessitam de um gran- 
de volume de dados 

• fun^oes de amortizagao e de 
atualiza^ao 

medias, desvios, regres- 
soes, ... 

perm item a extensao e o 
aprofundamento das anali- 
ses 

permitem um desenvolvi- 
mento melhor do problema 

• permitem uma melhor ana- 
lise e definipao das varia- 
veis e dos dados externos 

• necessario para provisoes 
complexas 

• importante, tendo em vista 
a quantidade de calculos 
necessaria para realizar ou 
modificar uma consolida- 
^ao 

• a existencia de suportes tec- 
nicos (hardware) que facili- 
tam a coleta de dados e 
desejavel. Ex. camundon- 
go, caneta lumindsa, com- 
patibilidade entre arqui- 
vos, ... 

• facil 

• procura de dados facil, 
armazenamento e salva- 
guarda dos dados, manipu- 
lagao dos arquivos ou do 
banco de dados de forma 
eficiente e facil 

recupera?ao de dados, 
manipula?ao e armazena- 
mento de facil execupao 

• recupera?ao e classiflca^ao 
de dados, manipula^ao do 
banco, possibilidades de 
agrega^ao dos dados de for- 
ma facilitada 

• facil compreensao das fun- 
96es e modo de emprego 
claro 

• aumenta as possibilidades 
de analise (sensibilidade, 
risco) 

• importante para os usuarios 
nao iniciados em Informati- 
ca 

• desejavel para os usuarios 
mais experientes 

• apoio a decisao 

• desejavel para os usua- 
rios mais experientes 

• apoio a.decisao 

• desejavel para os usuarios 
mais experientes 

• apoio a decisao 

• possibilita a analise de um 
maior numero de hipoteses 

seguranga para a organiza- 
gao 

• desejavel para as organiza- 
goes de grande porte 

• compatibilidade necessaria 
entre os diferentes suportes 
(equipamento e sistemas 
operacionais) 

• desejavel para as grandes 
organiza^oes, com estrutu- 
ra de fabrica^ao e de distri- 
bui^ao complexa 

• acesso direto a bancos de 
dados externos a empresa 
desejavel 

• permite a realiza^ao de 
relatorios/ estados diferen- 
ciados em termos de agre- 
ga^ao e conteudo, que con- 
tem as inform a^oes essen- 
ciais para os diferentes 
torn adores de decisao 

• favorece o desenvolvimento 
da aprendizagem coletiva 
(usuarios e torn adores de 
decisao) na organizagao 

Os geradores de sistemas de apoio a decisao para o plane]amento orQamentdrio e financeiro 57 



Dimensom 
Caracteriaticaa 
doa Componentes dos GSAD 

Influenciado- 
ras 

APRESENTAgAO DOS 

RESULTADOS 

1. Apresentapao dos resul- 
tados intermediarios 

1.1 Quadros 

1.2 Graficos 

2. Apresenta^ao/ edi^ao dos 
resultados finals 

2.1 Processador de textos 

2.2 Graficos 

COMUNICAgAO 

1. Interliga^ao GSAD - 
Banco de dados externo 
ao sistema 

2. Comunica^ao entre cen- 
tres 

OUTRAS CARACTER1STI- 
CAS 

1. Documenta^ao do GSAD 
opera9ao do sistema, 
modeliza^ao, 
possibilidades oferecidas 

2. Forma^ao dos usuarios 

3. Assistencia tecnica do 
fornecedor de software 

4. Disponibilidade do supor- 
te informatico 

5. Gustos do GSAD 

importante, freqiiente 

auxiliar 

• edi^ao de relatorios que 
contem quadros, graficos e 
texto 

• permite valorizar as varia- 
veis e hipoteses de trabalho 
fundamentais 

desejavel para as atividades 
que recuperam um grande 
numero de dados da conta- 
bilidade, vendas, merca- 
do, ... 
acesso "inteligente" aos 
servidores de bancos de 
dados especializados dese- 
javel para o planejamento a 
medio e longo prazos 

o uso de problemas e exem- 
plos os mais proximos da 
realidade da empresa facili- 
ta a forma^ao 
o fornecedor deve conhecer 
o gerador e o planejamento 
or^amentario e financeiro 

• edigoes diferenciadas, 
modificagoes faceis 

• emprego facil 

• utiliza^ao 
faceis 

e modifica^oes 

procura, manipulagao e 
agregagao dos dados faceis 

• desejavel para usuarios e 
tomadores de decisao mais 
experientes 

importante para o desen- 
volvimento do aprendizado 
facilita o desenvolvimento 
de novos SAD com o mesmo 
importante para o aprendi- 
zado e para a aceitagao do 
GSAD e do novo mqdo de 
trabalho 
manuten^ao do GSAD efi- 
caz, rapida e acompanhada 
de explica^oes 
importante para o desen- 
volvimento de novas ativi- 
dades e de novos SAD 

• qualidade, relatorio confor- 
me ao tipo de representa^ao 
habitual da organiza^ao 

• qualidade, relatorio confor- 
me ao tipo de apresentapao 
habitual na organizagao 

• compatibilidade necessaria 
entre suportes (equipamen- 
to, sistema operacional, 
software) 

possibilidade de troca de 
informa^oes entre micros de 
centros diferentes ou entre 
micros e grandes sistemas 
compatibilidade necessaria 
entre suportes (equipamen- 
to, sistema operacional, 
software) 

• importante para a redu^ao 
do tempo de aprendizagem 
e para a inicia^ao de novos 
usuarios 

• importante para o sucesso 
da implantapao 

importante para o sucesso 
da implantagao 
manuten^ao do GSAD efi- 
caz, rapida e acompanhada 
de explicagoes 

condiciona o tipo de GSAD 
a ser adquirido e utilizado 
condiciona as possibilida- 
des de interligagao do 
GSAD com outros bancos 
de dados, centros de proces- 
samento e sistemas aplica- 
tivos 

variam muito (US$ 100 a 
120.000) 
a analise dos custos deve 
englobar o software, o equi- 
pamento e a formagao 
a avalia^ao dos custos a 
priori e mais facil do que a 
aos sistemas desenvolvidos 
especificamente 
controle dos custos mais fa- 
cil 
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SELECAO E IMPLANTAgAO 

DOS GSAD 

Sele^ao de um GSAD 

Os criterios para a selegao de um GSAD nao 

sao faceis de quantificar, porque os criterios de convi- 

validade sao diferentes para os diferentes usuarios e as 

linguagens de comando sao dificeis de comparar, ten- 

do em vista a ausencia de normalizagao por parte dos 

fabricantes de software e de computadores. 

Para as caracteristicas de cunho mais tecnico, o 

desenvolvimento de um piano de experiencia estrutu- 

rado a partir de um problema real da empresa, e mui- 

to importante. Neste piano, os problemas nao direta- 

mente vinculados ao modelo, como erros de manipula- 

?ao, interligagao de modelos, modificagao e corregao 

de dados, utilizagao conjunta dos diferentes modules 

do gerador devem ser incluidos. Desta maneira, pode- 

se analisar com mais precisao as caracteristicas apre- 

sentadas a seguir (ver tambem quadro 2): 

- interatividade: tempo de resposta do sistema, infor- 

magoes para a agao que estao afixadas no video, 

assistencia ao usuario (fungao Help); 

- convivalidade: numero de fungoes ou instrugoes 

pre-programadas em teclas especificas, numero de 

teclas ou de fungoes a utilizar para construir um 

modelo especifico, efeito das mesmas teclas e fun- 

goes nos diferentes niveis hierarquicos e nos diver- 

sos modules do software (algo nem sempre eviden- 

te), numero total de fungoes e de instrugoes ''ma- 

cro ; 

- manipulagao de dados: coleta, manipulagao e 

reprodugao de series historicas, salvaguarda dos 

dados, dos resultados intermediarios e dos resulta- 

dos finais; 

- modelizagao: fungoes logicas e financeiras, consoli- 

dagao, analise de sensibilidade; 

- apresentagao dos resultados: facilidade de editar ou 
modificar relatorios, inclusao de texto, quadros e 

graficos num mesmo relatorio, qualidade da apre- 

sentagao. 

Outras caracteristicas a considerar sao: 

- o modo de coletar os dados, que depende do suporte 

de armazenamento dos dados contabeis e das possi- 

bilidades de acesso existentes na empresa - compa- 

tibilidade entre equipamentos, sistemas operacio- 

nais e softwares; 

- a pertinencia e os implicitos contidos nas fungoes 

estatisticas, financeiras e de previsao; 

- a flexibilidade ou modularidade dos GSAD, tradu- 

zida por possibilidades de incluir subprogramas ou 

de acrescentar novos modules ou componentes ao 

sistema existente; 

- a integragao do suporte computacional nos criterios 

de selegao, tendo em vista que ele condiciona as 

possibilidades de comunicagao e de interagao (com- 

patibilidade, armazenamento de dados, edigao), de 

manipulagao facilitada do sistema e de implanta- 

gao de um GSAD determinado no equipamento dis- 

ponivel; 

- a dimensao do GSAD. Quanto maior o numero de 

componentes e de fungoes do sistema, mais dificil se 

torna o seu aprendizado. Quando da selegao de um 

GSAD um compromisso deve ser encontrado, em 

fungao dos usuarios, do problema e da organizagao. 

Neste artigo nao serao analisados os custos dos 

GSAD em razao da diversidade de produtos existen- 

tes. A sua variagao e grande, de US$ 100 para as plani- 

Ihas eletronicas menos sofisticadas a US$ 120.000 

para os grandes sistemas. Os geradores integrados 

para microcomputadores custam em tomo de US$ 

1.000, nao incluindo o hardware. Os custos dos gera- 

dores tern diminuido sistematicamente. Um aspecto 

importante a ser considerado quando da selegao de 
um GSAD, e que estes custos sao explicitos e conheci- 

dos, o que nem sempre e o caso para os sistemas 

desenvolvidos na propria empresa. 

[mplanta^ao de um GSAD 

Um GSAD pode ser implantado em um equipa- 

mento centralizado ou em micros individuals, os quais 

nem sempre sao interligaveis entre si. Uma aborda- 

gem de implantagao prudente e de carater evolutive, 

consiste em utilizar inicialmente um GSAD de peque- 

na dimensao e de utilizagao facil (uma planilha ele- 

tr6nica,por exemplo). Este gerador permite ao usua- 

rio/realizador adaptar-se aos aspectos tecnicos do sis- 

tema, a nova maneira de raciocinar para a concepgao 
do modelo e ao novo modo de trabalho que decorre de 

seu uso - mais analise e menos calculos. Como o inves- 

timento neste tipo de software nao e excessive e um 

microcomputador pode ser reutilizado em outras ati- 

vidades da empresa, a possibilidade de, numa etapa 

posterior, evoluir em diregao a um GSAD de maior 

performance (um GSAD integrado, por exemplo) con- 

tinua aberta. 

A implantagao de uma nova tecnologia nem 

sempre e facil mas a pressao exercida pelos problemas 

organizacionais (prazos, aprofundamento ou melhoria 

dos pianos) e o apoio dos dirigentes podem contribuir 

favoravelmente para a sua adogao. Por outro lado, 

processes decisorios orgamentarios e financeiros 
excessivamente centralizados e nebulosos ou objetivos 

mal definidos, podem inibir a adogao dos novos ins- 

trumentos de gestao. Nestas condigoes, o insucesso e 
freqiiente. 

Nas empresas por nos contatadas, os objetivos 
reais da implantagao de um GSAD nem sempre foram 

explicitados a priori. Um dos responsaveis entrevista- 
dos nos revelou que a obtengao de uma maior homoge- 

neidade no processo de elaboragao de orgamentos 

entre as diferentes divisoes e filiais da empresa foi o 

principal objetivo para a adogao de um GSAD. Numa 

segunda empresa, procurou-se uma maior estabilidade 

nos orgamentos entre os anos sucessivos, pois muitas 

hipoteses levantadas ou decisoes tomadas durante o 

processo eram esquecidas de um ano para o outro. 

Estes dois exemplos ilustram as dificuldades que 

podem ser encontradas no processo de implantagao de 

geradores, em termos de objetivos e prioridades das 

empresas e dos usuarios. 

Os GSAD oferecem novas possibilidades como 

instrumento de aprendizagem. Alguns sao interativos 

e permitem ao usuario progredir na aquisigao de novos 

conhecimentos e na formalizagao de um problema ou 

atividade. Os metodos de formagao devem, pos, ser 

adaptados aos GSAD. Um dos seus principios funda- 
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mentals consiste no uso de exemplos concretes da 

empresa e dos usuarios em forma^ao, pois e algo que 

eles conhecem. Este exemplo concrete, por sua vez, 

permite uma adapta^ao mais facil do usuario ao tecla- 

do do computador e a linguagem de comando do gera- 

dor, com os quais o usuario tern pouca familiaridade. 

Segundo Bronzema & Keen (1983), um seqiiencia- 

mento das diferentes etapas da fbrmagao que segue o 

processo de resolu^ao de problemas e de aprendiza- 

gem dos usuarios e a competencia do instrutor sao 

outros principios que permitem melhorar as condi^oes 

de sucesso da implanta?ao do gerador. 

Tendo em vista as particularidades do GSAD, 
face a outros sistemas informatizados, o processo de 

implanta^ao e o seu controle devem ser estudados 
mais detalhadamente. Rockart & Flannery (1983) con- 

sideram que o desenvolvimento, muitas vezes de 

maneira informal, de pessoas ou grupos de especialis- 
tas e muito importante para a implanta^ao dos 

GSAD. Estes acrescentam uma competencia de 
analistas e de experts em microinformatica a sua 

competencia original e podem :ercer o papel de con- 
sultgores junto aos outros usuarios. 0 fato de traba- 

Iharem na mesma empresa ou departamento, pode 

inclusive, acelerar o processo de difusao dos GSAD. 
Os autores anteriormente citados mencionam tam- 

bem os problemas de manute^ao dos SAD realizados e 

o controle de certas atividades essenciais paraa orga- 

nizagao como fatores criticos do processo de implanta- 
gao de sistemas de informa^oes independentes. Por 

exemplo, o afastamento do realizador do SAD da 

empresa pode perturbar a utiliza?ao do mesmo por 

outros usuarios porque eles desconhecem o seu con- 

teudo. Um compromisso deve, pois, ser encontrado 

entre o desenvolvimento espontaneo de SAD que os 

feradores tendem a provocar e um desenvolvimento 

mais normalizado. 
A competencia do fornecedor do GSAD e o ni- 

vel de assistencia que ele e capaz de proporcionar - 
forma^ao para a linguagem de comando e para as pos- 

sibilidades de modeliza^ao do gerador, consultoria e 

suporte quando do surgimento de novos problemas - 

sao muito importantes. Eles se revelam necessaries 

quando do contato inicial, nas fases de desenvolvi- 

mento de novas aplicagoes pelos usuarios e quando 

ocorrem problemas de manuten^ao do equipamento. 

Alem da assistencia, a rapidez e a eficacia da inter- 

vengao sao caraicteristicas de um fornecedor que 

influenciam favoravelmente o processo de implanta- 

gao de um GSAD. 

CONCLUSAO 

Nas se^oes anteriores apresentamos as princi- 

pals caracteristicas dos GSAD para o planejamento 

or^amentario e financeiro, em termos de sua adequa- 

gao a atividade e aos usuarios. Estas caracteristicas 

foram utilizadas para realgar as particularidades do 

processo de sele^ao e de implantagao dos GSAD. Nes- 

ta se^ao apresentamos algumas das vias que possibili- 

tam o desenvolvimento de novos GSAD, visando uma 

ainda melhor adapta^ao dos mesmos as necessidades 

dos usuarios da area de planejamento or^amentdrio e 

financeiro. 

Bonczek et al.(1981) propdem uma arquitetura 

para os SAD que nao identifica mais explicitamente 

os modules de interface de comando, base de modelos 

e base de dados. 0 SAD age como uma base de conhe- 
cimentos7 que pode acumular novos conceitos e regras. 

A interface homem-sistema e assegurada por uma lin- 

guagem de declara^ao de problemas, o mais proximo 

possivel da linguagem natural e o sistema armazena 

as regras e associa^oes fornecidas pelo usuario. Conse- 

qiientemente, este fica liberado dos aspectos tecnicos 

de desenvolvimento do sistema, tais como a manipu- 

\agao de dados e a transforma^ao destes em informa- 

goes para a tomada de decisao. Para que os GSAD 

possam seguir essa evolu^ao, as pesquisas realizadas 

em Inteligencia Artificial deverao estar mais avan^a- 

das. Para os GSAD destinados ao planejamento or^a- 

mentario e financeiro resta resolver uma serie de 

problemas de ordem tecnica e metodologica. A con- 

cep^ao da base de conhecimentos e a defini^ao das 

regras de resolu^ao para problemas tao vastos e varia- 

dos como o planejamento or^amentario e financeiro, 

demandaria uma quantidade de trabalho enorme da 

parte dos torn adores de decisao. Alem disso, as regras 

definidas por um determinado usuario do sistema 

raramente sao as mesmas adotadas por um segundo, 
mesmo se ambos exercem as suas atividades numa so 

empresa. 

0 modo de desenvolvimento dos GSAD,menos 

avangados teoricamente e menos complexos, pode ser 

adotado pela introdugao de uma maior modularidade 
nos geradores. A empresa ou o usuario adquirem 

somente o software que necessitam imedatamente e 
completam o GSAD a medida que novas necessidades 

se fizerem sentir. Esta modularidade toma o aprendi- 

zado do GSAD mais facil para os iniciantes e nao 

impede a sua evolu^ao e complexifica?ao. Os usuarios 

que ja efetuaram um ciclo de aprendizagem com um 

gerador de arquitetura simplificada podem progredir 

naturalmente, para um nivel de usuario experiente. 
Eles podem realizar SAD mais complexos e evoluidos, 

e os GSAD evoluem ao mesmo tempo. Isto evita as 

trocas de produto que implicam em um aprendizado 

adicional da nova linguagem de comando. 0 proble- 

ma encontrado atualmente com os GSAD "evoluti- 

vos" e a incompatibilidade entre os diversos softwa- 

res existentes no mercado. A sua normaliza^ao, em 

termos de norm as de gravagao dos dados e compatibi- 

lizagao dos sistemas operacionais dos micros, viabili- 

zaria um desenvolvimento mais rapido desta aborda- 
gem (Paquel, 1984). 

O desenvolvimento de um ou mais ambientes 

de programa^ao (Salzman, 1984), estruturados em 

fun^ao de uma atividade ou problema especifico, 

constitui uma outra possibilidade de desenvolvimento 

dos GSAD. Estes geradores utilizariam somente os 

modulos e fungoes dos diversos softwares dispomveis, 

Vq termo base de conhecimentos tem sua origem nas pesquisas sobre Inteligencia Artificial e compreende uma base que con tern os 
conhecimentos da area ou do problema fomecidos pelos especialistas. O sistema tambem contem um motor de ininferencia (os meca- 
nismos de resolu^ao) e um banco de dados. 
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que sao relevantes para o problema, reduzindo assim 

a complexidade do gerador. 
A cria?ao de um novo simbolismo mais proxi- 

mo do cotidiano (os icones), que visam facilitar a inte- 

ra^ao homem-maquina, representa um outro modo de 

desenvolvimento dos GSAD. Atualmente, a maioria 

dos softwares que adotam estatecnica (por exemplo: 

MacWrite, MacGraph, CX Macbase, Multiplan) 

sao residentes no micro-computador, pois foram 

desenvolvidos para o micro Macintosh da Apple 
Computer Inc. 

A partir das diversas possibilidades de desenvol- 

vimento dos GSAD descritas, pode-se afirmar que um 

Anexo 
GSAD E SOFr 

dos aspectos essenciais, ainda nao suflcientemente 

pesquisado, e o uso feito dos GSAD por parte dos 

usuarios, quando em situagao real de decisao nas 
empresas. A obten^ao de informagoes mais detalha- 

das sobre a utilizafao dos diferentes comandos, fun- 

?6es, modules, dados, modelos e relatorios, bem como 

de sua inser^ao no processo decisorio permite melho- 

rar os conhecimentos sobre a interagao homem-siste- 

ma e fomece indica^oes para melhorar a arquitetura 

dos GSAD. Este tipo de estudo pode indicar, de 

maneira mais precisa, a(s) orienta9ao(6es) a ser(em) 

dada(s) para o desenvolvimento de geradores para o 

planejamento orgamentdrio e financeiro. 

Softwarehouses 

Produtos ^editoras 
2 . , 
distribuidoras no Brasil 

Enderegos 

PLANILHAS ELETRONICAS DE 
CALCULO E PRODUTOS 
COMPLEMENTARES 
Visfcalc, Visiplot, 
Visifile, Visigraph 

Multiplan 

Supercalc 

Calcstar 

Visicorp! 
Microsoft1 

Compucenter^ 
Sorcim1 

Compucenter^ 
Microarte^ 

Easy Calc-Plus 
Decisionnel Graphique 

Monk ^ 
Adde Marketing1 27, rue des Vignes 

75016 Paris Franca 

LINGUAGENS DE MODELIZACAO 
1. Para Grandes Sistemas 
FCS-EPS 

IFPS 

EXPRESS 

EPS Inc.1 

EXECUCOM Systems Corp.1 

Management Decision 
Systems Inc.1 

8700 Commerce Park Drive 
Houston, TX 77036 EUA 
P O Box 9758 
Austin, TX 78766 EUA 
200 Fifth Avenue 
Waltham, MA 02254 EUA 

2. Para Micros 
MicroModeller Intelligence U.K.1 30 Lingfield Road 

London SW 19 4PU G.B. 

Micro-FCS 

Encore! 
IFPS-Personal 

EPS Inc.1 

Exeplan2 
Ferox International 
Execucom1 

SISTEMAS DE GERENCIAMENTO 
DE ARQUIV0S E 

. DE BANC0S DE DADOS 
1. Para Grandes Sistemas 

TOTAL 
Cincom Systems Corp.1 Cincinnati 

Ohio, EUA 

FOCUS 
IMS 
SQL 
DMS-II 

Information Builders1 

IBM Corp.l e 2 
IBM Corp.1 e 2 
Bourroughs Corp. 1 e 2 

2. Para Micros 
dBase II e dBase III 
FMS 80 
Compufile 
Banco de Dados 
Datastar 
MUMPS-M 
PFS File 

Ashton Tate1 e 2 
Raven Computers1 

Compucenter2 
Intersoft2 
Approach2 

Pensamento P. D. Ltda.1 e 2 

Software Publishing Co.1 
2021 Landings Drive 
Mountain View 
CA 94043 EUA 

GSAD INTEGRADOS 
ORIENTADOS PARA MODELOS 
Lotus 1.2.3 Lotus Development1 

GSAD INTEGRADOS 
ORIENTADOS PARA DADOS 
Knowledge Man MDBS1 

GSAD TOTALMENTE 
INTEGRADOS 
Open Acess 

Framework 
Symphony 

SPI - Sotfware Products 
International1 

Ashton Tate1 e 2 

Lotus Development1 

* A lista das distribuidoras de software no Brasil foi extraida do artigo ''0 que ha no mercado para apli- 
cagoes em microcomputadores" INFO n*? 16 e ..., agosto de 1984 e p.49-63 e p. 58-64. 

Os geradores de sistemas de apoio d decisao para o planejamento orgamentdrio e financeiro 61 



BIBLIOGRAFIA 

BONCZEK R. H., Holsapple C. 

W & WHINSTON A.B. - 

Foundations of Decision Sup- 
port Systems. Academic 

Press, 1981 

BRONZEMA G. & KEEN P 
G. W - Education interven- 

tion and implementation in 

MIS. Sloan Management 

Review, Summer 1983, p. 35- 

43. 

BRAULT C. - Choix d'un 

micro: le poids des progiciels. 

Informatique et Gestion, 
avril 1983, p. 30-34. 

CAHIER J.P - Des armes stra- 

tegiques pour la guerre froide 

des grands groupes. Le Mon- 

de Informatique, 7 mars 1983, 

pp. 8-9. 
CHOFFRAY J. M. - Le micro- 

ordinateur, regie de calcul du 

manager. Harvard-l 'Expan- 

sion, printemps 1984, pp. 78- 

90. . 
COURBON J. C. (1983a) - 

Reussir la greffe des micros 

dans les circuits de decision. 

Le Monde Informatique, 28 

mars 1983, p. 12-13. 

COURBON J. C. (1983b) - Les 
SIAD: Outil, concepts et 

mode d'action. AFCET/inter- 

faces n9 9, juillet 1983, p. SO- 

SO. 
COURBON J. C. &MODOUX 

G. - L'Utilisation de la 

micro-informatique dans la 

gestion budgetaire. Masson, 

1985, 155p. 

HOPPEN N. - 0 enfoque dina- 
mico: um metodo para a 

implementa^ao de Sistemas 
de Apoio a Decisao. Anais do 

XIV Congresso Nacional de 

Informdtica, SUCESU, Sao 
Paulo, outubro de 1981. 

HOPPEN N. & TRAHAND J. 
- Les generateurs de Syste- 

mes d'Aide a la Decision pour 

la planification budjetaire et 

financiere. Papier de recher- 
che n9 13/1984, IAE de Gre- 

noble, novembre de 1984, 

25p. 

INFO - 0 que ha no mercado 

para aplica^oes em micro- 

computadores. INFO n"? 16 e 
..., agosto de 1984 e ..., p. 49- 

63 e p. 58-64. 

PAQUEL N. - Les SIAD dans 
I'ensemble de I'offre de logi- 
ciels: vers I'informatique per- 

sonnelle. Intervention au 

Colloque SIAD - ADI, Deau- 
ville, mars. 1984. 

ROCKART J. F & FLAN- 

NERY L. S. - The manage- 

ment of end user computing: 

a research perspective. Sloan 

Working Paper n9 1410/83, 

Sloan School of Manage- 

ment, february 1983. 

SALZMAN C. - Les logiciels 
pour micro: le deferlement. 

01 Informatique, n? 181-182, 

aout-septembre 1984, p. 127- 

130. 

SPRAGUE RH. & CARLSON 
E. D. - Building effective 
decision support systems. 

Prentice Hall Inc., 1982. 

TOLOVI J. & GRAJEW J - A 

informatica e a tomada de 

decisoes na empresa: pers- 

pectiva para os anos 80. 

Revista de Administragdo de 

Empresas, 20(4), outubro- 

dezembro 1980, p. 45-50. 

TRAHAND J. - Informatique 
et fonction financiere. Revue 

Frangaise de Gestion, 

novembre-decembre 1983, p. 

27-33. 

62 Revista de Administra^ao Volume 20(4) - outubro/dezembro/1985 


