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APRESENTAÇÃO

Falar em educação a distância é falar em desenvolvimento e oportunidade para 
muitos. A partir deste principio a EaD vem expandindo a passos largos no Brasil frente 
ao reconhecimento das novas características da sociedade contemporânea versus a 
diversidade e limitações geográficas e temporais do individuo permanecer em processo 
continuo de desenvolvimento.  E frente ao compromisso desta modalidade educacional 
com o desenvolvimento sustentável da Nação reconhecemos que a aplicação da EaD 
desenvolve-se a partir de diferentes cenários, como, por exemplo, complementação da 
educação básica ou para casos especiais, educação profissional técnica e de nível médio, 
educação de jovens e adultos, educação especial, graduação e recentemente é retomado 
por meio do parecer CNE/CES n. 462, de 14 de setembro de 2017, normativa para oferta 
de cursos de pós-graduação stricto sensu no brasil, ou seja, mestrado e doutorado. 

A diversidade, a globalização e as características da nova sociedade, baseada no 
conhecimento, são elementos que contribuíram significativamente para a amplitude 
deste caminho. Contudo o acelerado crescimento pode ser aferido a partir da evolução 
das tecnologias de informação e comunicação. Estas tecnologias que um dia foram 
somente analógicas hoje são predominantemente digitais conectando diferentes saberes, 
em diversos espaços com múltiplos interesses. E toda esta expansão, envolvimento de 
equipes multidisciplinares, avanço de políticas e incentivo público, ações de instituição 
privada no que rege a oferta de cursos na modalidade a distancia tem contribuído não 
só para a expansão mas para a quebra de paradigma, onde a EaD assume posição de 
reconhecimento no que tange a formação de qualidade. 

Entendemos que as tecnologias tem inferência direta e significativa neste processo 
de ensinar e aprender, pois vivemos neste inicio de século XXI um fato que alavanca as 
mudanças sociais, culturais, econômicas, política e ambiental onde as inovações digitais 
são urgentes, emergentes e constantes. Pois, não vivemos mais no mesmo espaço limitado 
a comunicação assíncrona. Vivemos no ciberespaço onde a conexão se materializa em 
tempo real por meio das tecnologias digitais afetando as interações humanas em tempo 
e espaço. Esta transformação contribui para a integração de recursos de comunicação de 
ensino-aprendizagem fortalecendo o reconhecimento de que é possível fazer educação 
em tempo e espaço distinto. É possível pensarmos que educação integra comunicação, 
que por sua vez integra o emissor e receptor da mensagem que, por conseguinte permite 
a construção, reconstrução e por vezes, necessário, a desconstrução do conhecimento. O 
espaço contemporâneo consolida-se a partir de uma multiplicidade de processos, pessoas 
e tecnologias que são integradas por saberes que misturam a racionalidade e o lazer, a 
formação e a participação no mercado de trabalho alterando significativamente o conceito 
de espaço e tempo. 

Toda esta mudança do século XXI exige reflexões, como as apresentadas, aqui neste 
volume 2, no qual os autores discutem, a partir de cenários práticos e futuros, a EaD como uma 
oportunidade ampliada de desenvolvimento a partir de diferentes recursos educacionais.  



Fatos como estes são intersectados a partir das possiblidades de ampliação dos espaços 
para ensinar e aprender bem como a integração destes em rede. A complexidade do fazer 
pedagógico se intensifica segundo a oferta do ensinar e aprender que se relacionada com 
novos perfis de aluno e de professor. E frente a este cenário de possibilidades ilimitadas as 
instituições de ensino superior precisam estar preparadas para ofertar cursos acessíveis. 
Não negligenciar as necessidades culturais e a importância das tecnologias para minimizar 
barreiras de acesso à formação. 

Com base nesta discussão convidamos você a ler este volume dois onde diferentes 
autores discutem conceitos como: educação empreendedora; novos perfis; desafios 
e perspectivas; futuro e integração das tecnologias; sala de aula invertida; recursos 
educacionais abertos; inovações; aprendizagem ativa, interdisciplinaridade; deficientes 
visuais entre outros temas que fazem relação direta com a sociedade do conhecimento 
e seus atuais desafios, como, inovação; conectividade; trabalhadores do conhecimento; 
gerenciamento com pessoas; visão sistemática da organização e da sociedade no qual 
esta integra. Estes elementos ampliam a possibilidade de formação e desenvolvimento 
do indivíduo ao longo da vida.    Um cenário que está inserido no contexto de países que 
buscam o seu desenvolvimento. 

Boa leitura.
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CAPÍTULO 15

INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO ACADÊMICA 
E AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM: 

UMA ABORDAGEM ORIENTADA A 
BANCO DE DADOS

Athos Denis Eulálio
Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Estado do Piauí (IFPI)
Teresina - Piauí

Rodrigo Nonamor Pereira Mariano de Souza  
Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE)
Recife – Pernambuco

RESUMO. Este artigo destaca o desafio do 
processo de integração entre sistemas de 
informação dentro do âmbito acadêmico no qual, 
em geral, eles podem ser heterogêneos entre si 
e consequentemente serem utilizados de forma 
isolada, fato que suscitaria em um determinado 
momento a necessidade de entrelace entre estes. 
É abordada uma visão ampla sobre os tipos de 
interatividades possíveis com destaque para, 
então, a por meio de banco de dados. Neste 
contexto, este artigo faz parte de um projeto que 
avalia as melhores abordagens para a integração 
de sistemas, também apresenta um ambiente 
de intercomunicação deles através de banco 
de dados que faz uso de um estudo de caso de 
interseções entre dois deles (ambiente virtual de 
aprendizagem e sistema de gestão acadêmica).
PALAVRAS-CHAVE: sistemas de informação, 
integração de sistemas, banco de dados.

1 | INTRODUÇÃO

A integração entre sistemas heterogêneos 
é um desafio para os desenvolvedores em 
decorrência do fato da integração consistir em 
um trabalho de sincronização de dados no qual é 
mapeado um par correspondente de cada registro 
nos sistemas envolvidos, ou seja, o registro 
existente no sistema X deve ter uma cópia no 
sistema Y e vice-versa.

Laurindo e Rotondaro (2011) destacam 
que os chamados sistemas integrados de gestão 
ou ERP (Enterprise Resources Planning) trariam 
a proposta de que seria possível promover 
esta integração das informações e do fluxo das 
atividades de uma só vez, desde que estes sistemas 
estivessem devidamente implantados, contudo, 
os chamados ERP não conseguiram integrar uma 
grande parcela dos sistemas existentes, pois é 
comum organizações/instituições possuírem 
diversos sistemas de informações trabalhando 
de forma standalone, ou seja, sistemas que 
trabalham isolados e de forma independente uns 
dos outros, constituindo o que em alguns casos 
são chamados de sistemas legados. 

Ainda segundo Laurindo e Rotondaro (2011) 
é também bastante aceita nos meios acadêmicos 
e profissionais que o alinhamento estratégico 
entre TI e negócio direciona para resultados mais 
eficazes dos investimentos feitos em tecnologia. 
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Desta forma instituições de ensino superior (IES) que ofertam e praticam a modalidade EaD 
por vezes se deparam com o cenário no qual seus sistemas de gestão acadêmica (SGA) 
e ambiente virtual de aprendizagem (AVA) não são capazes de compartilhar informações 
entre si, fator que resulta em informações dissociadas e, portanto, passíveis de falhas, pois 
o fluxo dessas informações pode conter erros que comprometem o processo de gerência e 
tomada de decisão.

Quando as entradas são limitadas a uma atividade da empresa, as saídas também 
serão, o que torna o sistema de informação isolado, limitando as decisões tomadas. Para 
aumentar a capacidade de decisão, é necessária a disponibilidade de informações mais 
abrangentes, disponíveis em mais de um sistema de informação que, portanto, devem 
ser integrados. (FAVARETTO, 2011, p.1).

Os benefícios oriundos da integração desses sistemas resultam em padronização de 
processos, visto que com a integração dos sistemas reduz-se erros no fluxo da informação, 
aumenta-se a velocidade da mesma, gera-se uma significativa melhora no desempenho 
de processos administrativos e acadêmicos e garante-se a disponibilização da informação 
a equipe de trabalho que dela necessite, uma vez que esta terá acesso à informação 
mais rapidamente de forma atualizada e confiável, assim como acesso à informações 
estratégicas.

Desta forma, observa-se que o crescente uso do sistema de gestão acadêmica e do 
sistema de gestão da aprendizagem, facilita, respectivamente, o controle administrativo 
e o controle pedagógico nas IES. Contudo, o uso isolado dos sistemas de gestão 
acadêmica e de gestão da aprendizagem, referidos anteriormente no texto, ainda não 
alcança as reais necessidades dos docentes e discentes envolvidos no processo de 
ensino-aprendizagem. Isso, porque, para cada atividade exercida, o docente dedica certo 
tempo, em cada um dos ambientes, de forma a fazê-lo repetir a mesma atividade, o que 
pode resultar em inconsistência de informação, além da considerável perda de tempo 
na realização de atividades simples como lançamento de notas, por exemplo.  (SILVA, 
2012, p. 22).

Desta forma processo de integração une e mescla informações do SGA e do AVA e 
disponibiliza informações estratégicas para melhor tomada de decisões e planejamento 
institucional das IES.

Segundo Hohpe e Woolf (2011), existem mais de uma abordagem para integração 
de sistemas, e cada abordagem destaca critérios de integração conforme cada cenário. 
Assim, surgiram diferentes abordagens e perspectivas que possibilitam a integração de 
sistemas de informação, cada uma com soluções direcionadas para cada caso que se 
apresente. Segundo Gordon e Gordon (2006):

Há duas estratégias importantes para integrar produtos de software que não foram 
projetados para trabalhar em conjunto. Quando um número pequeno de produtos 
necessita ser integrado, os profissionais de TI podem construir interfaces entre eles. 
No nível mais simples, os dados podem ser extraídos de uma fonte e introduzidos em 
outra. Mesmo assim, alguma programação frequentemente é exigida, porque os dados 
extraídos necessitam ser formatados adequadamente para entrada no pacote de 
software de destino (Gordon e Gordon, 2006, p 239).

A citação em questão faz referência aos seguintes tipos de abordagens para integração 
entre sistemas de informação:
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•  Orientada a serviços: esta abordagem de integração tem por objetivo expor 
funcionalidades de negócios, definidas no contexto de uma organização, através 
de serviços que possam ser acessados por outras aplicações por meio de uma 
rede. Utiliza como base a arquitetura orientada a serviços - Service Oriented Ar-
chitecture (SOA), onde clientes e provedores visam se interagir dinamicamente 
para disponibilizar e consumir serviços.

• Orientada a dados: esta abordagem de integração envolve o processo de cap-
turar informações de um banco de dados e inseri-las em outro, ou seja, a trans-
ferência de dados. Mesmo parecendo simples, este procedimento exige toda 
modelagem das regras de negócio, além da possibilidade de envolver grande 
quantidade de dados e diversidade de banco de dados. Esta última abordagem 
será o foco deste trabalho.

A estrutura deste trabalho está organizada desta forma: Na seção 2 são caracterizados 
os sistemas SGA e AVA a serem integrados. Na seção 3 o modelo utilizado por meio da 
abordagem de banco de dados para integração descrevendo sua implementação e por 
último são apresentadas as conclusões percebidas.

SGA

Para Ziulkoski (2010) Sistema de Gestão Acadêmica (SGA) se traduz em uma 
plataforma geralmente desenvolvida em ambiente web para atender as necessidades de 
gestão e planejamento de uma instituição de ensino, seja ela pública ou privada, permitindo 
otimização dos recursos físicos, humanos, materiais e financeiros.

A integridade e consistência das informações geridas pelo SGA permite o 
acompanhamento e controle adequado de todo processo administrativo possibilitando 
para IES mecanismos que auxiliam na tomada de decisão, melhoria no monitoramento da 
qualidade de ensino e a utilização eficiente dos recursos.

Portanto, considerando o contexto atual o sistema de gestão acadêmica é uma 
ferramenta fundamental ao controle dos processos administrativos e gerenciais da 
gestão acadêmica das instituições de ensino. Tal sistema propõe-se a controlar e agilizar 
os processos da instituição, possibilitando a consolidação de informações relevantes 
para a gestão, através da análise de dados como: matrículas, aproveitamento acadêmico, 
frequência, evasão, e de vários outros indicadores. (Carvalho, 2010, p. 45).

Há uma miríade de SGA no mercado, tanto em versões proprietárias, que requerem 
pagamento de licenças de uso e estão atreladas a direitos autorais de seus fabricantes, 
quanto versões livres e gratuitas que atendem os requisitos a que se propõem, contudo, 
independente do SGA há um conjunto de funcionalidades comuns a todos eles que vão 
desde cadastro de matrizes curriculares, matriculas acadêmicas, avaliações docentes, 
registros de notas, etc. 

Com base nesses pressupostos o modelo de integração por meio de abordagem por 
banco de dados pode fazer uso de views afim de proteger seus dados acadêmicos, bem 
como estabelecer um padrão comum de dados a serem mapeados de qualquer banco de 
dados e que possam ser integrados a um AVA.
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AVA

 O ambiente virtual e aprendizagem (AVA) é um sistema de informação que agrupa 
diferentes funções e ferramentas com o propósito básico de apoiar o processo de ensino e 
aprendizagem na modalidade EaD ou semipresencial. 

Ambiente virtual de Aprendizagem (AVA), também conhecido como Learning Management 
System (LMS), é uma infraestrutura de e-learning com as funções de entrega dos cursos 
que permitem a colaboração e a avaliação do desempenho do aluno, registrando dados 
e gerando relatórios para maximizar a eficácia da organização de aprendizagem. (YASAR 
e ADIGUZEL, 2010, p 1)

Ainda segundo Mattar e Maia (2007) o ambiente virtual de aprendizagem é “um 
software educativo que permite que ocorra o processo de ensino-aprendizagem, através 
da mediação pedagógica entre alunos e professor ou um grupo de professores que se 
encontrem geograficamente dispersos”.

 A intenção dos AVA é proporcionar não somente conteúdos para o processo de 
ensino e aprendizagem, mas principalmente plena interação e interatividade entres seus 
usuários, permitindo assim o processo de construção do conhecimento.

Entretanto existem algumas características que são recomendadas para um AVA 
segundo destacado na tabela 1.

Administração

O software deve permitir aos administradores gerenciar 
os registros de usuários e perfis, definir os papeis, os 
currículos, caminhos de certificação, atribuir funções aos 
tutores, funções de autor de cursos, gerenciar conteúdo;

Adesão coerente de padrões 
de aprendizagem

O AVA tem de obedecer aos principais padrões de 
e-learning, como SCORM – Sharable Content Object 
Reference Model e os emitidos pelo Institute of Electrical 
and Electronics Engineers – IEEE e Learning Technology 
Standards Committee – LTSC;

Arquitetura modular

Embora não seja obrigatório para uma plataforma AVA, 
é desejável a possibilidade de integrar nativamente 
módulos. O uso de código aberto contribui para esse 
aspecto, ao permitir ao público em geral a modificação 
do sistema e a inserção de módulos. Em geral, as 
modificações do usuário são absorvidas pelo projeto 
principal, e com isso o software evolui no sentido de 
incorporar os valores da comunidade de usuários.

Tabela 1 – Características do AVA

Fonte: Adaptado de Bione (2014) 

Dentro do contexto deste trabalho o Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment) será utilizado como AVA para o processo de interação entre sistemas 
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proposto, pois o mesmo reúne todas as características básicas elencadas anteriormente, 
assim como trata-se de um software livre e gratuito.

O MODELO DE INTEGRAÇÃO

A integração orientada a dados é uma alternativa eficaz visto possibilitar fazer as 
operações necessárias em baixo nível diretamente na camada de banco de dados. 
Essa alternativa exige conhecer bem a estrutura dos bancos de dados envolvidos. A 
implementação pode ser feita em qualquer linguagem de programação.

No caso deste tópico em particular será implementado na prática um modelo de 
integração utilizando abordagem de integração orientado a dados envolvendo a importação 
de dados de um SGA genérico para o AVA Moodle. Este processo de integração terá um 
módulo adicional implementado na estrutura do AVA Moodle que acessará o SGA genérico 
a ser utilizado, sendo que este módulo será o responsável por conectar os bancos de 
dados e processar a replicação, ou seja, a importação de dados.

A proposta básica a ser concretizada neste experimento envolverá a importação de 
dados do SGA genérico conforme a estrutura apresentada na tabela 2 que se segue: 

Polos Nome do polo de ensino que os alunos estarão matriculados.

Cursos Descrição dos cursos.

Disciplinas Descrição das disciplinas.

Turmas Descrição das turmas de um curso.

Matrículas Vinculo para cada acadêmico aos cursos, turmas e disciplinas.

Usuários Dados cadastrais de cada acadêmico.

Tabela 2 –Dados a serem importados. 

Fonte: Elaborado pelo autor

E como consequência o povoamento do banco de dados do AVA Moodle com estas 
informações com a finalidade de tornar eficaz e eficiente a transmissões destas. A integração 
destas informações ocorre de forma sistemática de sobrescrita das informações na base 
de dados do AVA Moodle, sendo a base de dados do SGA genérico sempre a base das 
informações básicas utilizadas pelos dois sistemas.

Esta etapa do trabalho envolveu o uso do software de virtualização VM VirtualBox 
instalado sobre o sistema operacional hospedeiro Windows 8.1. No VirtualBox foi instalado 
e configurado o sistema operacional Ubuntu 14.04 e neste foi instalado e configurado o 
AVA Moodle. 

Fez-se necessário a configuração de uma rede virtual entre o sistema operacional 
convidado (Ubuntu 14.04) e o anfitrião (Windows 8.1) para que houvesse a comunicação 
necessária para troca de informações que ocorreria entre os dois sistemas conforme 

figura 1: 
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Figura 1. Moodle instalado no Ubuntu 14.04 

Fonte: autor

No sistema anfitrião, no caso em questão o Windows 8.1, está instalado o banco 
de dados MS SQL Server 2014 que abriga o banco de dados a ser utilizado como SGA 
genérico. Neste banco há tabelas correspondentes a dados cadastrais de usuários, cursos, 
disciplinas, turmas e matrículas que serão parte do processo de importação dos dados a 
ser concretizado.

A consulta ao banco de dados MS SQL Server 2014 destacada na figura 2 demonstra 
os dados a serem importados para o banco de dados do AVA Moodle.

Figura 2. MS SQL Server 2014 instalado no Windows 8.1 

Fonte: autor

 Esta consulta remete a dados de um hipotético curso técnico em informática 
do polo situado na cidade de Piracuruca – PI, e estão sendo consultadas informações 
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correspondentes respectivamente ao número de matrícula do discente, seu nome completo, 
a cidade de nascimento, o curso ao qual está vinculado, o polo onde está matriculado, o 
nome das disciplinas que serão ministradas e o bloco correspondente ao período/semestre 
letivo de 2013.2.

Do lado do AVA Moodle é importante destacar que o banco de dados que será 
utilizado é o MySQL versão 5.5.43, ou seja, este experimento faz uso de banco de dados 
diferentes com o propósito de provar, conforme mencionado anteriormente, que o processo 
de integração de sistemas independe de linguagem de programação e que pode envolver 
uma diversidade de bancos de dados. 

Para povoar o MySQL é necessário mapear as tabelas que serão preenchidas pelos 
dados constantes na consulta demonstrada na tabela 3 conforme descrito a seguir:

Tabelas MySQL a preencher Dados do SQL Server a serem importados

mdl_user Número de matrícula, nome do discente, cidade de origem

mdl_course Disciplinas

mdl_course_categories Polo, curso e bloco/Período

mdl_role_assignments Matrícula nos cursos

Tabela 3: Tabelas a preencher no MySQL e dados a serem importados. 

Fonte: autor

A solução de importação deste experimento estabelece um conjunto de ações com 
base em consultas SQL que deverão realizar as seguintes ações conforme tabela 4:

SGA – GENÉRICO AÇÕES AVA - MOODLE 

- Cadastro de Polos (Municípios em que são 
ofertados os cursos); > - Cria uma categoria de primeiro nível com o 

nome do Polo. 

- Cadastro de um Curso (Cursos em EaD a 
ser ofertado nos polos); > - Cria uma categoria de segundo nível com o 

nome do Curso. 

- Cadastro de Bloco/Período (Momento letivo 
em que ocorre os cursos); > - Cria uma categoria de terceiro nível com o 

valor do Bloco/Período. 

- Cadastro de Disciplina (No AVA uma 
disciplina equivaleria a um curso); > - Cria uma disciplina, onde serão inseridas as 

atividades padrões para a disciplina. 

- Matricular Discente; >
- Adiciona o discente. 
- Matricula o discente em todos os Disciplina 
(cursos) que irá cursar 

- Vincula Docente/Tutor a Turma e Disciplina 
(Definição de Docente/tutores); > - Adiciona o Docente na disciplina. 

- Adiciona o tutor(es) na disciplina.

Tabela 4: Tabelas a preencher no MySQL e dados a serem importados. 

Fonte: autor

Para efetuar o processo de integração entre os sistemas supracitados um módulo 
adicional, que funciona como interface, foi desenvolvido e adicionado dentro do AVA 
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Moodle, aproveitando sua arquitetura modular, característica elencada na tabela 1 do 
tópico 2.2, com o propósito de estabelecer a conexão entre os bancos de dados MS SQL 
Server e MySQL e agrupar as funções básicas de operacionalização dos dados envolvidos.

O módulo de integração foi desenvolvido em linguagem PHP e JavaScript. As funções 
existentes no módulo permitem conectar o banco de dados SQL Server e dele obter os 
dados necessários a serem importados para o banco de dados MySQL no AVA Moodle. 

Dentre estes dados constam o nome dos cursos, os períodos letivos em que ocorrem 
estes cursos e os polos onde estes estão sendo ofertados conforme mostra a figura 3.

Figura 3: Cursos, períodos e polos disponíveis para importação.  

Fonte: autor

Conforme a imagem acima é possível escolher entre os cursos técnicos existentes 
(no caso em questão Informática), o mesmo consta no catálogo de cursos do banco de 
dados MS SQL Server assim como o período/semestre letivo e os polos para os quais o 
curso pode ser ofertado.

 A funcionalidade em destaque importará o curso, período e o polo para o banco de 
dados MySQL do AVA Moodle quando clicado o botão IMPORTAR no canto inferior direito da 
figura. No exemplo em discussão foi importado o curso técnico em informática do período 
letivo de 2013.2 do polo de Piracuruca -PI. O resultado desta operação pode ser visto na 
figura 4 onde percebe-se a construção das categorias de cursos dentro do AVA Moodle.

 O polo Piracuruca – PI foi importado para uma categoria de primeiro nível. Uma 
subcategoria de segundo nível chamada Tec. em Informática foi importada para a categoria 
do polo no qual o curso é ofertado e na sequência uma subcategoria de terceiro nível 
intitulada bloco também foi importada e faz referência direta ao curso anteriormente 
importado. 
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Figura 4: Dados importados para o Moodle. 

Fonte: autor

 Nesta categoria bloco é possível identificar a quantidade de disciplinas que foram 
importadas segundo o período/semestre letivo conforme figura 5:

Figura 5: Disciplinas importadas para o Moodle. 

Fonte: autor

Ao clicar em qualquer das disciplinas e acessar o módulo de participantes constante 
na disciplina é possível também perceber que todos os discentes que foram matriculados 
no curso tec. em informática do polo de Piracuruca-PI foram importados conforme figura 6 
abaixo.
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Figura 6: Importação dos discentes em suas respectivas disciplinas. 

Fonte: autor

Outra funcionalidade importante e disponível no módulo de importação existente no 
AVA Moodle inclui o recurso de cadastramento do docente/tutor nas disciplinas ofertadas na 
qual é possível determinar o polo, o período e a disciplina em que ele atuará. Outras funções 
também disponíveis e implementadas no módulo desenvolvido proveem a possibilidade de 
zerar as senhas de acessos dos usuários (docentes, discentes, tutores) do AVA Moodle e a 
função para importar disciplinas aleatórias de qualquer dos cursos existentes no catálogo 
do SGA genérico para serem ofertadas para o período/semestre letivo vigente. 

CONCLUSÕES

Neste experimento foram abordados os recursos e funcionalidades básicos para 
importação de dados entre o SGA e o AVA, sendo o propósito deste detalhar aspectos 
desta abordagem e apresentar suas características. O nível de integração obtido por meio 
da orientação de dados tem como vantagem ser prático, funcional e de possuir um baixo 
custo, pois os sistemas envolvidos não sofrem qualquer alteração em seu código fonte 
uma vez que o processo de integração ocorre de forma transparente. 

Há a necessidade de conhecer profundamente a estrutura dos bancos de dados 
envolvidos, pois o mapeamento dos registros deve ser preciso com o propósito de atender 
as necessidades de otimizar os processos de operacionalização dos sistemas envolvidos, 
diminuindo assim fluxos de processos desnecessários e redundantes que poderiam 
resultar em falhas e inconsistência de dados. Posteriormente garantir que estes dados 
sejam atualizados, seja por meio de atualização a cada inserção de um novo registro nos 
bancos de dados envolvidos ou por meio de um temporizador. Entretanto, esta abordagem 
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apresenta algumas desvantagens:

•  Não é flexível: O experimento é adequado e prático para os SGA genérico e ao 
AVA Moodle não sendo maleável para outras demandas que não estre eles.

•  Não possui fácil implementação: Embora aparente ser uma tarefa fácil se faz 
necessário é compreender detalhadamente os esquemas dos bancos de dados 
de origem e de destino, com objetivo de selecionar quais dados irão se deslocar 
de um banco para o outro.

•  É fortemente acoplada: Os sistemas envolvidos possuem forte dependência 
entre si;

A abordagem orientada a serviços, destacada na introdução deste trabalho, se 
apresenta como contraponto a abordagem orientada a bando de dados, pois a utilização 
da Internet como meio de comunicação entre as organizações aumenta a demanda 
destas por integrar seus dados, surgindo assim novas possibilidades para modelos de 
desenvolvimento ágil e eficiente para integração de sistemas por meio de serviços que 
podem ser consumidos pelos sistemas envolvidos.
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