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Este trabalho visa apresentar u m sistema simples de gerencia oe banco de dados (SG BD), 
denominado MUMPS.A sua extrema simplicidade aliada ao seu poderio, faz pleno jus a tradicional 
citac;ao de que "na simplicidade está a virtude" e ternos certeza, interessará a muitas pessoas a pro
cura de una ferramenta mais adequada a manipulac;ao de suas ioformac;oes .. 

E descrita a evoluc;ao histórica do desenvolvimento de técnicas de. programac;ao e_gos SGBD, 
caracterizando bem as suas origens e as !acunas que posteriormente vieram a preencher. ~ue-se uma .. 
análise de beneficios e ou desvantagens obtidas pelo emprego dos mesmos. 

Após sao brevemente abordados os temas centralizac;ao e distribuic;ao de sistemas de infor- 1 

mac;ao, definido-se o ambiente típico de utilizac;ao da linguagem MUMPS. Varias aplicac;oes também 
sao citadas. 

A linguagem MUMPS é apresentada nas suas características e potencialidades, mostrando 
claramente os benefícios obteníveis pela utilizac;ao da mesma. Algunas aplicac;oes em MUMPs; 
desenvolvídas na UFRGS, sao apresentadas e comentadas. 

OBJETIVOS: 

Este trabalho visa apresentar um sistema simples de gerencia de banco de dados (SGBD), 
denominado MUMPS.A sua extrema simplicidade aliada ao seu poderio,faz pleno jus a tradicional 
citac;ao de que "na simplicidade está a virtude" e ternos certeza, interessará a muitas pessoas a pro
cura de urna ferramenta mais adequada a manipulac;ao de -suas informac;oes. 

Para isso porém, serao necessários primeiro alguns comentários críticos sobre a evoluc;ao dos 
SGBD e seu uso. 
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INTROOU~AO 

No mundo atual,especificamente na área de sistemas de informa~ao 
baseados em processamento eletrónico de dados,a situa~ao geral, do ponto de 
vista da qualidade dos sistemas que produzimos, nos parece bastante 
caótica. Podemos afirmar que a nossa profissao ainda nao alcan~ou sua plena 
maturidade~maturidade esta. exigida pela complexidade dos siste;nas que 
criamos* 

Perplexos? Irritados? Pois bem~quantos dos nossos leitores se 
arriscariam a continuar a voar,se soubessem que o n1ve1 de qualidade e ou 
manuten~ao de urna dada companhia aéreau fosse equivalente ao nlvel de 
qualidade e ou confiabi11dade dos sistemas por nós produzidos 1 Nós 
,certamente que nao! 

Se analisarmos a evolu~ao das técnicas de desenvolvimento de programas 
nos últimos 30 anosi observaremos alguns fatos insólitos: 

- crescimento assustador do Hardware disponivel para o desenvolvimento 
de sistemass 

proiifera~ao de linguagens de programa~ao, criando urna verdadeira 
torre de Babele 

- desenvolvimento de um verdadeiro arsenal de programas utilitarios para 
auxiliar ~n todas as fases do desenvolvimento de sistemas. 

- desenvolvimento e uso de um número crescente de técnicas de 
desenvolvimento de sistemassO maior enfoque foi concentrado sobre 
técnicas repressivas e é de se estranhar que , somente nos últimos 
oito anos,tenham surgido estudos sobre os aspectos psicológicos da 
tarefa de programa~aoo 

Analisando esta evolu~ao, alguns aspectos saltam a vista 
imediatamente: 

- a exce~ao do aumento da velocidade e capacidade de armazenamento e a 
exce~ao da diminui~ao da largura e altura dos computadores a sua 
capacidade comeutacional inerente, continua a mesma. ( espantoso que 
em urna área tao dinamica e nova,ainda estejamos amarrados a urna mesma 
arquitetura,datada de 30 anos atrasoPodemos garant1r-1hes que nao é 
semente por falta de melhores op~oes ! 

- a nossa ferramenta básica para o desenvolvimento de sistemas de 
informa~ao,a linguagem de programa~ao,também nao evolui muito.Para uma 
grande maioria.terminou com FORTRAN e COBOl! 

- uma boa técnica de programa~ao,tem sido tradicionalmente avaliada pelo 
tempo de codifica~ao e teste dos programas,pela velocidade de 
execu~ao,pela eficiencia do código objeto geraao,pela clareza do 
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programa.pela facilidade e custo de manuten~lo e pela clareza da 
documenta,3o. Poucos ~por~m,se preocuparam com a satisfa~io do usu5r1o 
do sistema., Ve¡;¡os, o usuário como parte integrante do processo de 
desenvohimento de ur.1 sistema~e isto~ ao nosso ver~tem sido 
negligenciado. 

=como a nossa capacidade cm:lputadonal nao se alterou,continuamos sem 
poder ¡•esolver 05 lf1€SDOS problemas (ditos nao COmputáveis) de 3 
décadas atrás., 

- o equilibrio Hardware-Software est¡ definitivamente pendendo para o 
lado do Software~numa rela~io que~segundo alguns especialistas.chegar~ 
a 9/1 em 1985 en1 termos de custo dos sistemas. 

- o programador· como ser humano ~ foi 1 a rgamente desprezado" submergi ndo 
sob um mar de ferramentas e t€cnicas .que teoricamente.pretendiam ser 
a solu«;ao dos seus problemas .. Nao conseguimos fugir da idéiasque o 
programador típico de hoje~perde um tempo excessivo com a manipul a~ao 
e aprendizado de técnicas e linguagens de apoio~ quando as maiores 
sol u~oes para os atuai s pt~obl emas es tao dentro do programador e ou 
analistae Nao poder.ros esquecer que i a nossa profissao consiste 
literalmente em montar castelos no ar .. Poucas sao as profissoes que 
apresentam esta caracterl'stica de extrema abstra~ao., Sobre este ultimo 
aspecto» Brooks já dizia : "The progra~ner» 1ike the poet, works only 
s1ight1y removed from pure thought-stuffe He builds castles in air, 
from airt 9 creating by the exertion of the imaginatione Few media of 
creation are so easy to polish and rework~ so readily capable of 
reali ng grand conceptual structures. (As we shali see later~ this 
very tractability has its own ¡H·oblems .. ra (Brooks~1975)'As ferramentas 
dispon1veis hoje~pouco se preocupam com este fato e ~ por isso 
mes.¡oo~falham!O maior problema hoje nao é a falta de técrricas 9 é a falta 
de posicionamento individual ,de grupo e de educa~aoe Acreditamos que 
1m.dtas das atuais técnicas de programa~ao tem nivelado por 
baixo,restringindo uma caracterlstica exclusivamente humana e rara: a 
criatividade. 
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EVOLU~AO DOS SGBD 

Os anos 60 presenciaram a centralha~ao do processamento ae 
dados~ditada por economias de escala .. As necessidades dos anos 70~por sua 
vez ~for~aram a cria~ao de sistema ON~liNE de acesso diretoe 
linguagensmsistemas operacionais e métodos de acesso as informa~5es ~ tem 
profundos, efeitos sobre programadores~gerentes e usuarios®Gerenciar o 
trabalho de programa~ao em um ambiente de rápidas e constantes 
mudan~as®certamente nao é tarefa simples@ 

Foi neste ambiente e corn esta heran~a que os SGBD ~urgiram como a 
resposta a todos os problemas acima citados: centra1iza~ao 9 atesso de 
infoma~oes ON-liNE e padrorriza~ao de estruturas_ complexas" 

Antecipando-nos a sua descri~ao il !vlllt1PS ji nasceu em um ambiente de 
acesso direto,ON ... UNE, a um número reduzido de usuirios{2 a 32) .. !,1UMPS nao 
foi utilizado em processamento BATCH e as economhs de escah nao ditavam a 
sua centraltza~io@ 

nJust as the ánc1ent ~iewed 
~ so have the anc1ents af our 1 
computer wi a sequerrti file 
mode 1 for its }j:fe place 
the prograrrmer ',, fi"OO! 
core 1nto a · e 
at wí H .. oo ( B~chriián =-~~"""'~~ 

l!m 

a) urna H 
COBOl ou 

b) 

e) um modelo 

d) um 
u m 

,, 
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Date define uma série de vantagens a serem obtidas pelo uso do SGBD: -

a} diminui;;ao da r·edurH::!ancia dos dados® 

b) possivel dimintri~ao da inco11sistencia dos dados i'H"mazenados no BDe 

e) compartilhamento de dados entre diversas ap11ca~5es~ 

d) fadl idades para criar e manter padroniza~oes .. 

e) facilidades para a ap 1 ica~ao de medidas de seguran~ae 

f) mam.1ten~ao da integridade física e lógica do BD~ 

g) independencia dos dados@ 

h) disponibilidade de complexas estruturas de armazenamento e recupera~ao 
de dados~ 

A independencia dos dados é citada como urna das maiores real h:a~o:s 
dos SGBDo Date a definiu como 11 'imunity of applications to change Hl 
storage strucures and access strategy'1 • (Date~l975) A representa~ao ftsica 
dos dados podera ~ portanto ~ ser modificada~sem influir no Software ja 
desenvo 1 v i'do sobre o~ mesmos dados" 

Os SGBD por si só ,poderao gerar urna dependencia procedural 5 isto é~ a 
manuten~ao das hierarquias e redes do SGBD independendentemente de seu 
conteik!oe Os SGBD substituem dependencia de dados por i ndependéncia de 
dados@Ainda nao sabemos se isto realmente é de real benef1cio~A maioria dos 
SGBD existentes~nao conseguiram criar urna independencia total da base de. 
dados, 

GUSTOS DE U~l SGBIJ 

Os custos de aquisi~ao ou alugue1 dos SGBD no mercado sao 
elevadissimosePior ainda~os custos de manuten~ao e Hardware do 
sistema~rapidamente superam os custos do SGBD propriamente dito0 A 
necessidade de maior treinamento dos programadores~o tempo de processamento 
BATCH diminul ,o aumento custos de manuten~ao de arquhos e a maior 
comp1ex1 gera1 do sistema~sao outros fatores de custo mefí'ios aparentes .. 

DE SGBD 

extr·emamerite 
urr¡¿¡ 

é al 
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Um erro em tua SGBD frequentemente atravessa o dominio de ci neo a seis 
1 inguagens 9 descritas em mil hares de páginas de docurnenta~ao. 

n1PACTO NA ORGANIZA~J\0 

Muitas companhias instalaram um SGBD na ingenua esperan~a de grande e 
gloriosa centraliza~ao de informa~oes*Para este estado grandemente 
contribulram as tao propaladas SIG (Sistemas de Informa~ao Gerenciais)e A 
consolida~ao de arquivos e procedimentos de diversos departamentos é uma 
tarefa hercúlea em qualquer organiza~ao estabelecida.Cada departamento 
possui seus sistemas manuais estabelecidos e procedimentos pr5prios no uso 
do computador.Tentar removª-los , dentro de um departamento , ~ 
diftcil~que dirá tentar integrá-los a nivel de organiza~ao! O pior é que, 
é perfeitamente possível que,junto a entrada em funcionamento do 
SGBD,surjam novos procedimentos manuais paralelos para atender as omissoes 
e novas necessidades. 

~lui tos profi ssi onai s de PEO véem nos SGBD um fim eliJ si e que a última 
tecnologia ira trazer a solu~ao para todos os seus problemas criando 11 bons 11 

sistemas® O SGBD ~ porém, for~a um fluxo de infonna~oes estranho ao 
departamento em non~ da organiza~aosisto certamente será duro de engolir 
para muitos gerentese Em face destes problemas,o enfoque de distribui~ao da 
capacidade cooputacional ganha novo impeto8Cada departamento ,ou 
departamentos ~ que dividam as mesmas ir.forma~oes 9 seguiriam seus. próprios 
caminhos de computa~ao. As prioridades e o andamento dos trabalhos seriam 
en tao geri das pe 1 as normas trad i e i o na i s da gerénc i a 6 I s to nao é uma vo 1 ta 
ao estado caótico de descentraliza~ao de 1960 ! As economias de escala 
oferecidas por computadores de grande porte,além de nao serem mais 
necessariamente verdadeiras,sio denegridas pela degrada~io do tempo de 
resposta e prontidao do sistema~ Novas tecnologias,comOt; !iUr·lPS,se adaptam 
perfeitamente a este tipo de ambiente~ 

Apesar de seu custo, o mercado dos SGBD esti crescendo 9 portanto' estS 
satisfazendo necessidades do mundo real ! Qua1s seriam estas? 

a) estruturas de acesso direto eficientes e podet~osas. 

b) capacidade de comunica~io ON-LINE. 

e) capacidade de controle e seguran~a dos dados. 

d) coulpatibil idade com o Soft\vare e Hardware existentes. 
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Lago ~ o sucesso dos SGBO reside basicamente nestas lacunas que 
preencheu. Conseguir ligar LH:l /360 a varios terminais já foi um falianha em 
si , pequena 9 porém , se comparada com a adi~ao das complexas estruturas 
de acesso de dados que os SGI:3D oferecem .. th.ri tos usuarios de SGBD optaram 
pelos seus sistemas apenas por estes dois fatores$ 

CENTRAUZA~J\0 x DISTRIBUI~ÁO 

Os SGBD evolu1ram das necessidades do processamento centralizado ~ 
r~UHPS ~ por su a vez, sempre foi orientado para mi ni ... computadorese Como as 
diferen¡;;as de performance entre os minis , os antigos midis e maxis esta 
di1;1inuindo cada vez mais 9 nein a econor11ia de escala será mais 
necessaria1.1ente váHdaa Existe até quem já propos uma altera~áo da velha 
1ei de Grosch~afirmado que: "A performance de um computador é inversamente 
proporcional ao quadrado de seu pre~o·1 {Adams , 1962) .. 

O usuário esta ficando cada vez mais exigente (com razao) e 
sofisticado nas suas necessidades, o computador está por sua vez se 
tornando cada vez mais acessivel e a programacgao menos esotérica., A maioria 
dos departamentos de uma empresa vai querer ter seu computador@ Wagner: 
criou o seu _famoso "principio da ctescentraliza~ao" , emAnciado como : "If 
an organizational group D smaller than 30 people ~ requires computer 
assistance' , it is better for the total enterprise that those people have 
exclusive use of their own computer - provided that the computer , big 
enough to do the job properly , wi11 be loaded to over 10% of its 
capacity." (Wagner , 1976) Q Os usuários gerenciarao os seus próprios 
recursos,estabelecerao suas próprias prioridades e manipularao suas 
informat¡;oes.A maioria das mesma.s serao intra-departamentais e o 
comparti1 hamento de i nfonna~oes será gera imente a exce'iao ~nao a regra .. Na 
próxima década assitiremos a integra~ao cada vez maior do computador nas 
empresas., 

Em suma~ os usu5rios estio sentindo as seguintes possibilidades e ou 
vantagens no uso de um computador próprio: 

a) computat;ao a custo babo e previsível., 

b) liberdade total de desenvolvimentoe 

e} faci1idade de programa~ao. 

d} performance relativa melhorada. 

e} potencial de crescimento e fiexibilidade maiores. 

f) ausencia de controles e restri~oes externas0 

g) grande motiva~io do usuirio. 

h) sistemas mais sir:1ples§ portanto geralmente mais confiaveis .. 
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i} menor tempo ·de resposta em ap1 icac;oes i nterathas. 

MUif¡PS é adequado a este enfoque,entretanto a parafernál ia 
administrativa que • >normalmente esta associada a um SGBD, nao 
necessariamente se ap1 ica a um ambiente f'lutt'!PSo O SGBO tem que ser 
suficientemente generalizado para atender a urna vasta gama de métodos , 
estruturas de acesso e interfaces com as linguagens hospedeiras. Muitas 
destas fun~oes generalizadas dos SGBD sao incorporados ao ~M'JPS sob a forma 
de f1.m~oes e comandos simples .. O programador tem ao se u di spor um completo 
conjunto destas fun~oes.de f&ctl uso e entendtmentoe Seu trabalho serio de 
combina~los adequadamente para urna determinada aplica~aooSe necessitar de 
a1guma estrutura de acesso peculiar ou de alguma organiza~ao de arquivos 
ausente naquelas primitivamente definidas no Nut•lPS; ele as criará 
fácilmente .. 

Os SGBD representam a evolu~ao natural dos antigos sistemas em BATCHe 
Portanto o problema de compatibil dade é bastante cr1tico .. ~iUNPS por sua vez 
~ apenas requer que seja compathel com ele mesmo. 

O potencial do MUf'lPS assustaria a mt.il;t() gerente de PEDePara esses , o 
conceito de urna equipe de programaliao ··~···.Se restringe a grupos de 
programadores COBOl 9 trabal hando em dma de fol has de codifica~ao 5 protegidos 
de reaiizarem grandes estragos pelo S~Oe e pelo SGBDs Programadores de 
sistemas,ana1istas,operadores e o administrador do banco de dados~todos,tem 
papéis comuns ao do programador~ Para o programador MUMPS& esta estrutura 
parece opressiva.Ele desempenha o papel de todas as especialidades 
ac1ma-citadaseE1e pode em questao de horas D realizar tarefassque levariam 
semanas em SGBD convenc"ionais,A natureza interatha da Hnguagem 
normalmente 1 eva o programador t<1Ut,1PS a um profundo conhecimento de sua 

" Esta flexibilidade tem seus problemas.,Na pressa de terminar o 
programa • ou por motivos outros v o programador poder& utilizar truques 
ou mplifica~ees., Os atuais programadores foram treinados a escrever 

¡¡¡eficientes'! ® Truques de programa~ao ,quanto mai s escuras 
fatos corriqueiros no nosso dia a dia~ Na verdade é urna 
ca i nerente a todos nós .. Qual quer li nguagem ou SGBD está sujeita ca rae 

aos seus 
port1.1gues 
eliminar 
isto 

no pol,ttco que consegue falar o melhor 
chegar a conc1usao alguma .. A única maneira de 

através do esfor1jo consciente do programachJ~·QPara 
as tecnicas e a boas razoes ra 
negathas~ 
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CARACTERlSTICAS 00 i'IUMPS 

Este trabalho foi introduzido corno intuito de mostrar aqueles que se 
interessa.ram pela primeira parte®algumas das principais caractertsticas do 
NUI,íPS~ tecendo ainda algt..ms comentários sobre ª nossa experiencia com a 
linguagem .. 

MUr4PS é um acrónimo para Massachussets General Hospital 1Jti1 ity 
MultiPrograrrming ~stemcO sistema (<Oi desenvolvido ero 1972 e cresceu de 
baixo para cima .. Isto é~ trata-se de Ym sistema criado por U$uários!)para 

os e portanto .de dorntnio público~ ~Jenhum fabricante foi responsáve1 
pela sua cria~ao ! O entusiasmo despertado pela linguagem~ fez com que ele 
rapidamente se espa1hasse e fosse oficialmente w·econhecido um STANDARD 
MUMPS, pela ANSI (American Nationa1 Standards Institute}~ em 1975@ A ANSI 
ja reconheceu quatro linguagens: FORTRAN,COBOl~MUMPS e BASIC ( por ordem 
cronológica) e atualmente está estudando a inc1usao da linguagem PASCAL)~ A 
linguagem é mantida pela ANSI e por grupos de entusiastas t,JUNPS chamados 
MUGGs (MUMPS USER GROUPas)o No Brasil~o MUG 0 BPJ\SIL existe desde outubro de 
1980e A maioria dos fabt'icant,es {inclush'e de computadores de grande porte 
COtllo o B=670~ e /370 ) já oferecern versóes do f.UJMPS nos seus eqLdpamentos., 

MUMPS tradic1 
dedicado$ e nestes 

al S 

a) irnp 1 ementa 
US!J:firios~ 

b) 

mente tem sido imp1ementii(10 em mhri-computadores 
i!ge como sistema opet~adcH·¡al., Neste papel~ ~1UMPS 

T 
' 

permi tem 
hase 

!J peah 
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A 1 i nguagem lv'iUMPS é urna 1i nguagem procedura 1 de a 1 to nlvel que 
_incorpora os habituais comandos de controle de fluxo de programas das 
linguagens mais tradicionais. O seu aprendUado é extremamente rápido, pois 
como a linguagem é interpretativa, a intera~ao do programador com a 
lingua~ern pelo terminal, traz excelentes frutos a curto prazo. A nossa 
experiencia tem mostrado que- programadores aprendem a linguagem em duas 
semanas , enquanto que leigos precisam um pouco mais de um mes para 
domina-la. Talvez tenha passado despercebido,mas como MUMPS normalmente 
está implementado em urna máquina dedicada, o programador apenas necessitará 
aprender UMA única linguagem.Nao é por nada que se fala em uma "máquina 
MUNPS". 

A linguagem apenas reconhece um tipo de dado, o "string" de 
comprimento variavel e oferece urna ampla gama de operadores e fun~oes para 
a sua manipula~ao,por conteüdo e fonnato ("pattern matching"). Esta 
capacidade de manipula~ao de caracteres , torna MUMPS urna ferramenta ideal 
para aplica~oes em escritorios,laboratorios,pequenas e médias 
empresas,bibliotecas,uso próprio , CAI's e CAD's ••• etc. Nao é de se 
estranhar que MU~lPS domine completamente o cenário da computa~ao na área 
médica nos EUA, seu pa;s de origem. · 

riUMPS incorpora diretamente a capacidade de manipula~ao de estruturas 
hierarquicas. Poderao existir quantas arvores o programador desejar e estas 
serao esparsas , significando que os únicos nodos criados sao aqueles aos 
quais foram explicitamente atribuidos valores , ou aqueles necessarios para 
criar os caminhos de acesso da ra1z aos novas nodos. Esta generalidade (que 
se estende as variaveis subscritas locais) , permite ao programador a 
utiliza~ao desta estrutur~ com os 1ndices pec~liares a urna ~ada 
aplica~ao.Algumas implementa~oes de MUMPS aceitam ''str1ngs" como subscr1to, 
permitindo • portanto , acesso por conteüdo. t • porém , importante 
lembrar , que o grau de generalidade obtido pelo NUMPS na sua estrutura 
hierarquica é um compromi sso entre espa~o e tempo, se cornparada com um 
sistema no qual os subscritos sao ordenados linearmente. Senda o r>1UNPS um 
sistema de múltiplos usuarios,que permite o acesso simultaneo dos mesmos , 
as estruturas hierarquicas ("Database sharing"), existem formas de garantir 
o acesso mutuamente exclusivo as mesmas, para evitar a perda de dadqs e ou 
abra~os mortais ("DEADLOCK's"). · 

A linguag~1 procura a maior independencia dos dados poss1vel e por 
isso mesmo nao possui declara~oes de tipo algum.A facilidade de uso e 
conversao de constru~oes que , ~n outras linguagens seriam representadas 
por varios tipos diferentes, poss1velmente conflitantes e sem regra de 
conversao definida,realmente liberam o programador t~UMPS de quaisquer 
restri~oes de máqu1na,permitindo a sua concentra~ao total na solu~ao do 
problema que estiver tratando 1 
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Estas caracterlsticas da linguagem trazem consigo duas irnportüntes 
consequenci as: 

a) livre criatividade do programadorgindependente da máquinae 

b) alta receptividade e entusiasmo pela linguagem. 

Estes dois aspectos,aliados as caracterlsticas da linguagem,geram 
resultados surpreendentes a curto prazo ! 

Afirmamos 11 sem sombra de duvida,que o desenvolvir1ento de sister.1as en 
MUMPS~ se crnnparados com o desenvolvimento de sistemas similares em o~tras 
linguagens. traz consigo as seguintes vantagens: 

a) rellu~ao do tempo de desenvolvi!íiento ~ de meses para semanas e de 
semanas para dias. 

b) alta receptividade pelo usuario,devido a flexibil Ülade e 
manutentabilidade do sistema. 

e) tempo de manuten~5o drasticamente reduzido (u1na das caractertsticas do 
¡\\UHPS é a extrema facilidade de alterar programas}~ 

d) maior confiabilidade devido a: 

- estrutura modular for15ada da linguagem. 
- tamanho reduzido de cada rotina (10 a 40 linhas)G 
- grande motiva~,;ao pela 1 inguager'l~ normalrr1ente encontrarla nos seus 

programadores. 

e) diminui~~o da fase de teste e depura~~o dos sistena, pelas facilidades 
oferecidas por un interpretador~ 

Gostari a de mostrar um exemp1 o da facil ida de de teste e depurac;ao que 
o r·~lk:PS oferece: suponhamos que um programa i'liUhPS, que ja estava 
processando a 15 minutos, de repente p5ra por algum motivo ! O progranador 
r1U11PS poderá imediatamente visualizar o estado de toda a sua base de aados. 
corrig,-la se necessirio , editar o pro3rama , se necess¡rio ~ e continuar 
a execu~io a partir do ponto de parada. Parece-me que n~o ser5 necessario 
comparar esta técnica com a vigente er:J CPD 1 s que empreqan 'lins¡uagens 
convencionais ! 

U sisten1a ¡~~iUi·lPS tarnbér1 apresenta algun1as t~Pstri~Oes, que deverao ser 
cuido~tlosamente ana1isadas antes de partimos para a sua utilizac;aoo 

a plena capacioade da 1ingua9em só é atinqida quanrlo i enentada e11 

r:-;aquina de(licada ~ normalmente Ui'l mini=computa<1or. Quando sob a é9ioe 
cíe um SoD. de uso gcral ~ a 1inguagen gerahnente se apresenta com 
ü 1 suncts res tri nci lr.1ente em temas de de resposta& 

e - 12 



-por ser urna 1inguagem interpretathag o seu calcanhar de Aquilles é um 
poss'ivel tempo de resposta desastroso.. Interpretadores já fizeram 
grande sucesso na década de 60 ¡~s foram abandonados em favor dos 
compiladores, devido a este problema !Poré11t, com os recentes avan~os 
da tecnologia 9 que anunciam microprocessadores de 32 bits para 1981 a 
pre~os irrisórios~ a tendéncia reverterá em beneficio dos 
interpretadores ~ pois nenhum compilador podera jamais oferecer a 
flexibilidade de um interpretador. Cabe aqu1 lembrar que MUMPS se 
destina a apl1ca,5es "IO-BOUND" e nia iquelas que sic ~CPU-BOUND"o 
Como nas primeiras ~ o tempo de transmissao e ou recep~ao e o tempo 
de i ntera~ao do operaaor no termina 1 sao enonnes s se comparados com um 
ciclo da üCP~ a relativa lentidao de um interpretador {quando 
comparada a um cornpilador) nao se deverá fazer sentir, 

- a 1i nguagem somente poderá ser aproveitada em todo o seu potencial por 
bons programadores§ 111lJMPS é uma Hnguagem el ithta até certo ponto .. 
Por nao a¡:.n·esentar res tri~oes a 1 guma a o programador~ os resultados 
depender~o essenc1almente de sua consc1entiza~~o da de 
programa~aoc 

= o uso intenso de programa~Jao interativa permite que surja a figura do 
programador que desenvolve~programa e testa os seus sistemas ON-LINE, 
de preferencia ao me~mo tempo ! Para e";fitar este tipo de el a 
gerencia da programa~ao devera tomar medidas cabiveh., 
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APLICA~OES 

A UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do SUL) util ha ut!l sistema 
r'1UflPS no seu equipamento 13=6700~ desde julho de 1979. O seu 111aior usuar·io é 
O Núcleo de Informática Médica~grandemente impulsionado pela utiliza~ao do 
l·iUi,lPS o 

lideramos um pequeno grupo de pesq1.nsa que tem desenvolvido a.lgu.:Jas 
apl ica~oes em MU!,1PS1tcom o objetivo-mor de testar a sua real capacidade@ o 
primei ro projeto foi o desenvolvimento de um cross~compil ador da 1i nguagem 
PASCAl (BYTE § Setembro ~ 1978 )~ para o computador HP-2100eNeste 
projeto foram gastos um~tota1 de 270 hora~~ da concep~a~ a e~trega do 
sistema.. O programa e composto de 50 rot1nas de em med1a 8 l1nhas 9 num 
surpreendente total de 480 1inhas ! O mesmo projeto foi realizado na 
linguagem ALGOL 9 senda que levou o dobro do tempo para a sua realiza«_;ao e 
gerou um programa de quase 3000 linhas ! 

Com o objetivo de testar os efei tos da l i nguagem coEI programadores que 
a desconheciam~ foi oferecido um curso de 20 horas sobre f·1UrtPS$ No decor·rer 
do curso foi entregue a defin1~¡o de um sistema de recupera~io de 
informa~oes bib1 iográficas ~ para cada um dos integr·antes do mesmo8 A 
def1n1~io do sist~na previa quatro m6dulos ~ cadastramento • listagen ~ 
atualiza~~o e recupera~io das seguinte~ informa,6es: 
autor~obr·a,ementa~palavras dla\·e~codigo da obra e comentarios 1ivres 
associados a cada obra.Foi ainda definida uma 1inguageP1 de acesso a f~stas 
infon.1a~oes~ que permitia o ernprego de operauores booleanos e relacionaiso 
Para líledir o grau de entusidSHIO despertado pela 1inguagem~ o trabalho nao 
foi caracterizado como sendo de entrega obri gatóri a. Ao cabo de duas 
semanas ap6s o curso~ o primeiro aluno entregou seu trabalho.O sistema 
com~leto 9 funcionando 9 tinha 130 linhas !! ( a 1istagem ocupava apenas 
duas folhasle De um total de oito a1unos~ tres alunos terminaram o pi~ojeto 
com resultados s i1ni 1 ar·es dentro de um mes após terem aprendi a o a 
linguagemaOs dernais apenas o conc1u1~·am parcia1mente 9 alegando falta de 
tempo,, Consideramos os tado:; idos co¡no tamente positivos e 
encoraj adores~ 
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CONCLUSAO: 

O t1lUl•\PS , contrariamente a muitos sistemas , acredita e investe na 
capacidade e conscientiza~ao de seus programadores • O sistema , apesar de 
ser voltado para aplica~oes conversacionais de recupera~ao de info~ta~oes , 
é suficientemente flex1vel para atender a qualquer aplica~ao·comercial 
desde que nao de cunho essencialmente matem5tico-estat1stico. 

HUHPS parece ser a ferramenta ideal para as inúmeras pessoas ( 
pequenas empresas , grupos de pesquisa etc. ) que , embora necessitadas de 
capacidade computacional 0t~-LitJE no seu trabalho do dia a dia. nao a otJtém 
devido ao seu elevado custo , sua demasiada complexidade ou simplesmente a 
dificuldade ae acesso aos recursos centralizados • Para estes , una 
poderosa 11 máquina 11UNPS 11 sobre a mesa , de f5cil manejo e programa~ao , 
pode ser a solu~jao ! Para aplica¡¡oes de maior porte , um mini-computador 
dedicado ao i,.IUNPS permitirá a realizaljao de excelentes trabalhos a curto 
prazo • 

t a nossa opiniao que as vantagens da utilizaljao de um computador 
próprio , citadas neste trabalho , poderao ser plenamente aproveitadas 
utilizando-se o sistema MW~PS. 

No barco dos sistemas, o prograr.1ador será navegador, como sugere Bac~unan, 
ou ca pi tao , como defende o ~iUtv1PS ? Serao os programadores e o u. analistas 
capazes de elevarem o nlvel ~e confiabilidade e rnanutentabilidade de seus 
sistemas,ou isto teri que ser atingido por mediaas repressivas por parte do 
s.o., SGBD e. a gerencia ? 
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