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Resumo 

O surgimento dos servicos semanticos e sua utilizacab tern sido objeto de intensa 

pesquisa nos ultimos anos. Nesse contexto as ontologias sab utilizadas como estruturas 

de representaeab do conhecimento, para fecilitar a reutilizacao e troca de informaooes. 

Entretanto, a multiplicidade na descricab semantica dos servicos, a dificuldade na 

obtencab de consenso para a defirucab de ontologias de dominio e as diferentes 

perspectivas de utilizacab apresentam um empecilho para a auto mat tzacab de tarefas 

relacionadas a provisab de servicos. 

A provisab de servicos consiste em um processo complexo composto de varias 

sub-atividades, tais como publicacao, descoberta, negociacab, selecao, composicab, 

execucab e monitoramento. Entretanto, o trabalho realizado foi focado nas feses de 

descoberta, negociacab, selecao e monitoramento de servicos. Visando um melhor 

entendimento das questoes provenientes de cada fase foi realizado um estudo com base 

no dominio da industria fonografica. Um levantamento das condieoes de presta9ao de 

servicos aponta a necessidade da utilizacao de novos modelos de negocios e de novas 

estrategias que possibilitem a personalizacao dos servicos, dando ao usuario um papel 

mais ativo no processo. 

Para lidar com as limitacdes encontradas no cenario de prestacao de servicos, 

foi utilizada uma abordagem integrada, que une dois modelos: um centrado na 

percepcab do usuario e o outro nas feses de prestacao de servicos. Os modelos 

utilizados na abordagem integrada sab Esc her e Personae, respectivamente. O modelo 

resultante dessa abordagem foi denominado de modelo estendido, que une a 

expressividade de Escher as feses de prestacao de servicos tratadas em Persons Tendo 

em vista que o modelo Personae compreende as fases iniciais no cicb de presta9ab de 

sen^os, as feses de negociacab, monitoramento e re-negociacab de contratos foram 

adicionadas ao modelo estendido. 

Essa abordagem, denominada abordagem integrada, possibilitou a constatacab 

de que os principais conceitos relacionados ao dominio de prestacao de servicos foram 

contemplados. A utilizafab de dois cenarios para ilustrar a aplicabilidade do modelo 

estendido serviu para demonstrar a capacidade do modelo em atender as necessidades 

tanto de usuarios leigos como de usuarios especialistas nas tarefas relacionadas a 

prestacao de servicos na web. 
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Abstract 

The rise of semantic services and their use has been the subject of intense research in 

recent years. In this context, ontologies are used as structures of knowledge 

representation, to facilitate reuse and sharing of information However, the multiplicity 

in the semantic description of services, difficulty in reaching consensus on the definition 

of domain ontologies and the use of different perspectives present an obstacle to 

automate service related tasks. 

Service provision consists on a complex process, composed of several sub-

activities, such as publication, discovery, negotiation, selection, composition, execution 

and monitoring However, the work accomplished was focused on the discovery, 

negotiation, selection and service monitoring phases. Aiming to achieve a better 

understanding of the questions raised from each one of the phases, a study based on the 

music industry was conducted. A survey of service conditions indicates the need of 

using new business models and new strategies that may enable the customization of 

services, giving users a more active role in the process. 

To deal with the drawbacks found in the service oriented scenario, an 

integrated approach was used, that unites two models: one, focused on user perception 

and the other focused on the service provision phases. The models used in the integrated 

approach are Escher and Persona;, respectively. The resulting model of this approach 

was named extended model, and it unites the expressiveness of Escher to the service 

provisioning phases addressed in Persona;. Acknowledging that the model Persona; 

addresses the initial phases in the service provisioning lifecycle, the phases of 

negotiation, monitoring and contracts re-negotiation were added to the extended model. 

The presented approach, named the integrated approach, enabled to perceive 

that the main concepts related to the service provisioning domain were addressed. The 

use of two scenarios to illustrate the applicability of the extended model was effective to 

demonstrate the capability of the model to meet the needs of either kind of user, a non-

expert and an expert user, on the tasks related to service provisioning on the web. 
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Capitulo 1 

Introdu^ao 

"Do or don't There is no try." [Yoda] 

Na ultima decada, foi possivel observar o crescimento exponencial da quantidade de 

servifos com conteudo multimidia oferecido pela internet. Juntamente com esse 

crescimento, novas questoes relacionadas a provisab desse tipo de servico surgiram 

Em um cenario de prestacao de servicos, o consenso sobre um mesmo servico por parte 

de clientes e provedores nem sempre e atingido. Alem das diferencas de vocabutos 

utilizados, existe a natural disputa entre as partes: de um lado por melhores condicoes 

dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pre90, e do outro, maior obten9ab de lucro. 

As proximas se9oes apresentam o contexto no qual o presente trabalho esta inserido, os 

problemas tratados por esta dissertacab sab descritos e uma visab geral da abordagem 

proposta e apreserrtada. Finalmente, a organiza9ao dos capitulos e mostrada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 
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1.1. Contexto 

A convergencia e o uso integrado das tecnologias de comimicacao, de cornputa^ao e de 

conteudo em forma to digital, cujo paradigma e a internet, tern contribuido nos anos 

recentes para criar um novo ambiente de acesso, disseniinacab, cooperacao e promofao 

do conhecimento em uma escala global. As tecnologias de informacao desempenham 

um papel fundamental nesse processo, tornando-se relevantes para os varios setores da 

sociedade, constituindo-se em ferramentas indispensaveis. Dessa forma, a internet 

possibilita o acesso a uma quantidade de mformacoes considerada ate pouco tempo 

inimaginavel. 

Em virtude da amp la difusao da internet, e possivel constatar o impacto da 

globalizacao: o fenomeno observado na atualidade que consiste na maior integracab 

entre os mercados produtores e consumidores de servicos com alcance mundiaL A 

globalizacao da economia faz com que a rapidez e o compartilhamento das informacoes 

sejam inerentes aos pianos de negocios adotados pelas organizacoes. A internet e um 

dos fe no me nos que mais contribui para o desenvolvimento da sociedade atual, pois 

permite um acesso democratizado a informacao. Tambem permite a disponibilizacao de 

dados e informacoes a qualquer mo memo e por qualquer pessoa ou mstituicao, portanto, 

a medida que a adesao de usuarios aunienta. aumenta tambem a quantidade de 

informacoes disponibilizadas na internet A rede mundial de computadores atingiu todos 

os setores da sociedade, revolucionando o mundo e abrindo fronteiras para novas 

possioilidades, inclusive no ambito de prestacao de services. 

Consequentemente, a medida que a Web vem se tornando o local de 

convergencia para provedores e consumidores de servicos, surgem novas questoes na 

provisab dos mesmos. Para os clientes, a quantidade de servicos disponiveis torna quase 

impraticavel a busca, tendo em vista que muitas vezes servicos irrelevantes tambem sab 

retornados; para os provedores de servicos, o mercado ja competitivo se torna ainda 

mais desafiador, devido a crescente quantidade de concorrentes. 

A ampla adocao da Arquitetura Orientada a Servicos (SOA) e o consequente 

aumento da disponibilizacao de Servicos Web tern gerado mudancas significativas no 

desenvolvimento de aplicacoes distribuidas. Servicos Web sab na realidade fragmentos 

de informacao que podem ser acessados por qualquer um, em qualquer lugar, usando 
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qualquer tipo de dispositivo [7]. Em termos mais tecnieos, Servicos Web podem ser 

descritos como uma unidade de software que prove acesso a inforrnacoes de servicos 

fisicos. O consumidor dessa informacao pode acessar o servico tanto por meio de um 

navegador, de uma aplicacao desktop ou ate mesmo de um celular. 0 comercio 

eletrbnico representa uma das possiveis for mas de utilizacab desse tipo de tecnologia 

Para fins de simplicidade, o termo servico sera utilizado no restante do documento. 

Apesar dos beneficios e da eficiencia dos servicos em integrar sistemas 

diferentes, a descoberta dos servicos ocorre de forma sintatica (unlizando palavras-

chave), ao inves de semantica, privilegiando a forma em detriment© do significado. Ou 

seja, o cliente que requisitar o servico deve conhecer detalhes das suas operaeoes e seus 

parametros para que possa utiliza-lo, o que nem sempre ocorre. 

Uma alternativa para amenizar essa dificuldade e apresentada pela Web 

Semantica [5], na qual e dado a informacao um significado bem definido. A proposta 

feita por Tim Berners-Lee para a Web Semantica e justamente adicionar significado as 

informacoes contidas na internet para que as maquinas tambem possam compreende-

fos. A proposta e poder acessar colecoes estruturadas de informacao e conjuntos de 

regras de inferencias para conduzir a um raciocinio automatizado. A proposta da Web 

Semantica e de so mar esforpos para a oferta de servicos na Web de forma mais 

adequada e eficiente [42]. Nesse contexto, ontologias tern sido utilizadas como 

estruturas de representacab do conhecimento, objetivando facilitar a integracab e 

reutilizacab das informacoes. O termo ontologia tern sua origem na filosofia, e trata do 

ser, daquilo que existe e de suas qualidades basicas. Na ciencia da computacao, o termo 

ontologia tern sido utilizado para descrever os conceitos de um determinado dominio de 

aplicacao e os seus relacionamentos. O enriquecimento das descricoes desses servicos 

pela anotacab semantica por meio de ontologias permite que os mesmos sejam 

descobertos, selecionados e compostos automaticamente [5], As ontologias sab 

utilizadas como estruturas de representacab do conhecimento objetivando facilitar a 

distribuicao e reutilizacab de informacoes. Portanto, com a pro life ra^ao dos servicos e 

devido a evolucab em direcab ao pleno desenvolvimento da Web Semantica, surge a 

oportunidade para automatizar varias tarefas relacionadas a internet. E esperado que as 

aplicacoes possam, auto maticamente, descobrir, compor e monitorar servicos. 
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No contexto de prestacao de servicos, e possivel observar o aumento 

exponencial na disponibilizacao de servicos com conteudo multimidia na Internet Neste 

trabalho foram considerados os servicos oferecidos pela industria fonografica, como a 

dispombilizacao de faixas e afouns para download, utilizacab de servicos de radio on-

line, etc. Neste dominio, e possivel identificar dois tipos de usuarios: usuarios finais, 

que utilizam esses servicos para consumo proprio, e usuarios artistas, que utilizam os 

servicos oferecidos para pro mover seu material. 

Os usuarios finais desse tipo de servicos nem sempre tern conhecimento dos 

formatos dos arquivos oferecidos, ou do nivel de qualidade oferecido por cada um deles, 

respectivamente. Ja os usuarios artistas apresentam um maior nivel de conhecimento 

relacionado aos aspectos tecnieos dos produtos oferecidos, mas nab necessariamente 

dos aspectos tecnieos envolvendo a provisab do servico. O usuario artista esta 

interessado em diversos aspectos, que sab descritos a seguir. Na qualidade do material 

oferecido pelo provedor, tendo em vista que esse tipo de usuario e consumidor de 

servicos e provedor de conteudo, portanto tambem utiliza o servico para adquirir 

produtos. Na forma de remuneracab realizada pelo provedor do servico aos provedores 

de conteudo, que podem apresentar grande variacab de valores No modek) de negocios 

utilizado peb provedor, o que influencia diretamente a forma de remuneracab por ele 

utilizada E finalmente, nas questoes relacionadas a utilizacab de materiais protegidos 

por direitos autorais, que podem restringir suas opcoes de comercializacab de servicos e 

produtos. 

Com a convergencia de clientes e provedores de servicos para a utilizacab da 

internet como meio para prestacao e consumo de servk;os, algumas condicbes sab 

imprescindiveis para que essa abordagem afcance seupotencial pleno, tais como: acesso 

eficiente aos servicos, utilizacab de mecanismos de monitoramento da qualidade dos 

servicos e aumento da expressividade do cliente, para que possa negociar o 

fornecimento de servicos diferenciados e personalizaveis. Da mesma forma como bens 

sab oferecidos e consumidos no mundo real, na web, servicos com funcionalidades 

semelhantes sab oferecidos por provedores competitivos, e um grande desafio e a 

otimizacab de estrategias para encontrar o "melhor" servico para o cliente; servico esse 

que venha de encontro com a relacab dos requisitos desejados definidos peb cliente. 
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1 2 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Motivacao 

A partir das consideracoes anteriormente citadas, e possivel observar que existe uma 

crescente preocupacab, no ambito de prestacao de servicos, em aprimorar a experiencia 

do usuario ao utilizar os mesmos. O aprimoramento da experiencia do usuario ao 

utilizar ou adquirir um servico esta relacionado nab somente a automatizacao das tarefas 

relacionadas ao servico, mas tambem a possibilidade de escolher um servico que esteja 

mais adequado as suas pre fere ncias e necessidades. Pesquisas mostram que uma 

experiencia positiva do cliente cria mais lealdade ao meio ebtronbo do que atributos 

tradicionais como escolha de produtos ou preco. Na verdade, um dos princbais 

impulsionadores da lealdade ao meio eletronico e a qualidade do servico ao cliente. Para 

o cliente, as expectativas de servico estao aumentando, e sem duvida a Internet e a causa 

desse fe no me no 

Para abancar um melhor atendimento dos requisites do usuarb, e necessarb 

oferecer ao usuarb de um servico um poder de expressividade maior na descrbab de 

suas preferencias. Para tanto, torna-se primordial considerar as diferencas de percepcoes 

de qualidade que podem ocorrer. A maneira como clientes e provedores de servicos 

definem e percebem qualidade provavelmente e divergente: as diferentes percepcoes de 

qualidade por individuos sab naturais, tendo em vista as diferentes visdes que cada ser 

humano possui do mundo que o cerca 

Abm de considerar as diferentes percepcoes de qualidade por parte de cada 

individuo, tambem e necessarb considerar a probabilidade de que os clientes nao 

estejam cientes dos aspectos tecnbos envolvidos na descrbab de requisites de qualidade 

de servicos. Entretanto, os clbntes, apesar de nao estarem familiarizados com os 

detalhes tecnbos envolvidos, sabem o nivel de qualidade que desejam e sao sensiveis a 

eventuais mudancas no nivel de qualidade desejada A aproximacao de clientes e 

provedores de services, no tocante a descrbao de qualidade, visa aumentar a 

possibilidade de atendimento dos requisites do usuarb, o que consequentemente pode 

aumentar a sua satisfacao relacionada ao consumo e/ou utilizacab do service. Para o 

provedor do servico, a possibilidade de atender aos requisitos do elbnte pode resultar 

em um relacbnamento de fidelizacab e na sua diferenciacao em relacab a seus 

concorrentes, fetores considerados essenciais para o sucesso dos provedores em um 

mercado altamente competitivo. 
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A finalidade da abordagem integrada proposta e de possibilitar ao usuario de 

um determinado servico uma maior expressividade na descricab de suas preferencias, 

aumentando as chances de encontrar um servico quepossa a tender as suas necessidades. 

Essa abordagem visa possibilitar a aquisicab dos servicos que fbrem mais adequados as 

requisites dos clientes, tratando das limitacoes ocasionadas tanto pelas divergencias na 

forma de descrever requisitos de qualidade como pelas ocasionadas por restricoes 

relacionadas aos bens comercializados protegidos por direitos autorais. Desta forma, e 

possivel esperar que haja uma melhoria significativa na maneira como servicos e bens 

sab oferecidos e comercializados por meio da internet. 

13. Definicao do Problema 

Tradicionalmente, no ambito de prestacao de servicos, existe uma dificuldade em 

aproximar clientes e provedores de servicos em um processo de fidehzacao. Isto ocorre 

em parte pelo feto de que nem sempre o cliente desempenha um papel ativo nesta 

relacab, o que geralmente implica na aceitacab dos termos e condicoes do provedor por 

parte do cliente; e em parte pelo natural conflito de interesses entre as partes envolvidas. 

da parte do provedor, a busca por otimizacab dos recursos visando aumento dos lucros, 

e da parte do cliente, a busca pelo menor preco, com a melhor qualidade. De forma 

analoga a maneira que bens sab oferecidos e consumidos no mundo real, na web, 

servicos com funcionalidades equivalentes sab oferecidos por provedores competitivos, 

e um grande desafio e a utilizacab de estrategias para encontrar o "melhor" servico com 

relacab aos requisitos definidos pelo cliente. 

Esta situacao se repete no contexto da Arquitetura Orientada a Servicos, e, 

consequentemente, no contexto da prestacao de servicos no dominio da industria 

fonografica, no qual a maioria dos servicos e oferecida como uma unidade fechada, sem 

espaco para negociacab de servicos com funcionalidades diferenciadas. 

A oferta de servicos na internet tern a lea nee mundial, sendo possivel afirmar 

que a propaganda de um servico pode ser acessada em qualquer parte do mundo, por um 

usuario da internet. Entretanto, somente a oferta de servicos e de akance irrestrito: 

diversos servicos sab acessiveis somente a determinadas localidades, mesmo se tratando 

de bens ou servicos oferecidos digitalmente. 
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Esta limitacab na abrangeneia da prestacao de servicos tambem pode ser 

observada no dominio da industria fonografica Esta limitafab, denominada de restricab 

geografiea deve-se ao fato de que o proprietario dos direitos autorais de uma 

determinada obra esta protegido pela legislacao do pais contra atos restritos1 aos 

detentores dos direitos autorais pratkados neste pais. Para a protecab dos direitos 

autorais contra tais atos em outro pais, o detentor dos direitos autorais deve referir-se a 

lei de direitos autorais desse outro pais. Cada pais possui sua legislacao especifica, 

portanto consistem na fronteira natural dos sistemas juridicos. 

As restricoes estab relacionadas aos objetos (musicas, letras, videos, 

composieoes, etc.) protegidos por leis de direitos autorais. Isso implica na 

impossibilidade de um usuario utilizar um determinado servico, mesmo que esse seja o 

servico que melhor atenda as suas necessidades, caso o usuario nab se encontre na area 

de cobertura do servico em questab. 

1.4. Solucao Proposta 

A solucao proposta consiste na utilizacab de uma abordagem integrada de dois modelos 

fbrmais, que foram desenvolvidos para o contexto da arquitetura orientada a servicos 

(SOA). A abordagem utilizada, denominada abordagem integrada, consiste na uniab 

parcial de dois trabalhos relacionados a prestacao de servicos, que tern em comum a 

enfase nos requisitos de qualidade de servicos (QoS -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Quality of Service). Os modelos 

utilizados na abordagem integrada sab "ESCHER: Uma arquitetura de qualidade de 

servicos para tratar a percepcab do usuario" [45] e "Personae: Um modelo de mediacao 

semantica para arquiteturas orientadas a servicos" [52]. O modelo Personae consiste na 

extensab da arquitetura SOA por meio da adicao de uma nova entidade, um mediador, 

para tratar das questoes relacionadas as diferentes for mas de descricab de servicos. 

Escher consiste em uma arquitetura voltada para a percepcab de qualidade de um 

servico sob a perspectiva do usuario. Uma descricab mais detalhada de cada modelo e 

suas respectivas funcionalidades encontra-se no capitulo 3. 

Para que a abordagem integrada fosse realizada, alguns aspectos considerados 

essenciais foram incorporados ao modelo resultante, denominado modelo estendido. Ou 

Os atos restritos aos detentores dos direitos autorais sao: direito de copia, de distribuicao e 
corrrercializacao da obra e ou material 
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seja, a abordagem utilizada resultou em um modek) que une a expressividade de Escher 

as fases de prestacao de servicos tratadas em Personae, com a adicao de algumas 

funcionalidades, detalhadas no capitulo 5. 

A utilizacab da abordagem proposta, da uniab de dois trabalhos formalizados 

matematicamente, visa facilitar na reconciliacab de divergencias entre clientes e 

provedores na forma como buscam um servico e como o descrevem, respectivamente. 

Ao tratar dessas divergencias, e possivel observar a necessidade de aprimoramento dos 

processos de busca, selecab, negociacab e monitoramento de servicos. Trabalhar essas 

questoes de eventuais divergencias e essencial para que a prestacao de servicos na web 

possa atingir seu potencial plenamente. 

A formalizacab do modelo estendido foi realizada por meio da notacab Z. 

Esta notacab e adequada tanto para a especificacao de estruturas de dados que 

representam o estado do sistema, quanto para a especificacao, manutencab e verificacao 

de restricoes sobre estes dados durante a execucab de operacoes sobre os estados do 

sistema. Alem disso, a disponibilidade de ferramentas que atuam sobre a especificacao 

formal, dentre elas os provadores de teoremas (tais como Z/EVES, por exempto) permite a 

validacab e o raciocinio sobre as propriedades do modeto estendido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IS. Premissas 

Esta secab apresenta as premissas consideradas durante o desenvolvimento do presente 

trabalho. Alem de auxiliar na definicao do escopo dessa dissertacao, estas premissas 

tambem auxiliam na compreensab dos principals pontes considerados no 

desenvolvimento do presente trabalho. As premissas sab. 

• A problematica de mediacab de contratos transcende diversos modelos 

arqurteturais baseados em tecnicas da Web Semantica. Entretanto, esta 

dissertacao esta focada na verificacao da aplicabilidade de uma abordagem 

integrada para mediacab de contratos de servicos, levando em 

consideracab a percepcab de qualidade fim-a-fim, ou seja, a qualidade 

final percebida pelo usuario do servico. 

• Um modelo para tratar a percepcab de qualidade sob a perspectiva do 

usuario deve gararrtrr a express rvidade do usuario na definieab de 
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requisitos de qualidade desejados de um determinado servico. 

• O ciek) de vida basico de um servico compreende as fases de publicacao, 

descoberta, selecab, composicao, negociacab, estabetecimento de contratos 

de servicos, execucab, monitoramento e reconfiguracao2. A abordagem 

integrada esta fbcada na percepcab de qualidade do usuario nas fases de 

busca, selecab, negociacab e monitoramento de servicos. Essas sab as 

feses onde o usuario desempenha umpapel preponderante. 

• A utilizacab de ontologias para especificacao das leis de direitos autorais 

possibility que elas sejam interpretadas e manipuladas nab somente por 

meio de intervencao humana, mas tambem por mecanismos 

automatizados. Considerando que as leis estab estruturadas em forma de 

ontologias, e possivel realizar operacbes sobre ontofogias legislativas de 

diferentes paises. As operacbes de reconciliacab ontofogica podem auxiliar 

na verificacao de semelhancas entre as legislacoes, e caso seja verificada 

a semelhanca entre elas, e possivel realizar acordos sobre a oferta de 

servicos em locais onde antes nab eram oferecidos. Ana logo aos 

acordos de comercio internacionais, onde os paises envolvidos no 

acordo nab alteram sua legislacao, mas buscam chegar a um fator 

comum preservando suas diferencas. 

• O modelo estendido deve ser independente de tecnologias especificas. 

A independence de tecnologias especificas possibility que novos 

servicos sejam adicionados sem que o modelo soffa alteracoes 

profundas. 

• A utilizacab da notac^0 Z foi guiada pelas seguintes razoes: os modelos 

utilizados como base para a abordagem integrada foram formaiizados 

utilizando essa notacab; a disponibilidade de apoio ferramental, em 

outras palavras, a existencia de ferramentas para verificacao automatica 

de tipos de dados e provadores de teoremas; e finalmente a exBtencia 

" A fase de reconfiguracao considerada no presente trabalho consiste na deteccao de falha na 
prestacao do servico, e na subsequente rc-ncgociacao do contrato entre o provedor e o cliente do 
servico. 
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de exemplos de utilizacab da notacab Z para tratar de aspectos 

relacionados a prestacao de servicos na web. 

O estabelecimento destas premissas permite maior hberdade a abordagem 

integrada, daqualo modelo estendido e resultado, de concentrar-se especificamente nas 

questoes relacionadas ao tratamento da percepcab de qualidade do usuario e nas 

questoes relacionadas a prestacao de servicos, sem considerar diretamente os aspectos 

tecnieos envolvidos na implementacab. 

1.6. Estrutura do Documento 

Este documento esta organizado em mais cinco capitulos, alem desta introducab. O 

capitulo 2 e dedicado a apresentacao dos fundamentos tebricos envolvidos no 

desenvolvimento do trabalho. O objetivo deste capitulo e apresentar os conceitos 

basicos adotados neste trabalho e fornecer uma visab geral sobre a area de aplicacao. 

Inicialmente sab introduzidos conceitos relacionados a provisab de servicos por meio da 

internet, tais como a arquitetura orientada a servicos, a sua descricab e tecnologias 

enwlvidas. Tambem sab abordadas as limitacbes na descricab dos servicos e algumas 

iniciativas para contornar essas limitacoes; sab apresentados os requisitos de qualidade 

de servico e finalmente sab discutidos os direitos autorais na era digital. 

No capitulo 3, sab introduzidos os modelos utilizados como base nesse 

trabalho. Inicialmente e apresentada uma visab geral de ambos os modelos, bem como a 

motivacab para a utilizacab de cada um deles e descrita. Posteriormente, sab descritas as 

caracteristicas, funcionalidades e algumas das limitacbes encontradas nos respectivos 

modelos. Ao final deste capitulo sab apresentados os trabalhos relacionados. 

No capitulo 4, um levantamento detalhado do dominio da industria fonografica 

e apresentado. Um breve historico e introduzido, as profundas trans for macoes 

enfrentadas pela industria sab descritas e sab apresentados os modetos de negocios 

utilizados no dominio. Finalmente, sao discutidos os desafios que a industria 

fonografica enfrenta e as tendencias atuais. 

No capitulo 5, e descrita a integracab dos modetos utilizados como base no 

trabalho, bem como as funcionalidades adicionadas ao modelo estendido. Para que a 

integracab dos modelos pudesse ser efetuada, algumas adaptacoes necessarias foram 
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realizadas. O modelo estendido e apresentado, e sab detalhadas as funcionalidades 

herdadas de cada um dos modelos, bem como as funcionalidades adicionadas ao modelo 

estendido. 

No capitulo 6, sab ilustrados dois cenarios de uso, com o objetivo de avaliar a 

aplicabilidade do modelo estendido em contextos diversos. O cenario de uso e baseado 

nas fases envolvidas na aquisicab de um servico, tais como busca, selecab, negociacab e 

monitoramento; sendo essas as fases consideradas por serem as fases onde o usuario 

desempenha um papel mais pronunciado. A motivacab para ilustrar dois cenarios foi 

devida aos tipos de usuarios envolvidos, sendo o differencial para cada umdos casos. 

Por fim, no capitulo 7 resumenvse as principals contribuicoes do presente 

trabalho, sendo apontadas as diretri2es para implementacao e sugestoes para o 

desenvolvimento de trabalhos futures. Esta dissertacao e compfementada por um 

apendice contendo a especificacao formal do modelo estendido, e um anexo contendo 

os services catalogados no dominio da industria fonografica 



Capitulo 2 

FundaiTientacao Teorica 

"Each string vibrates at its own frequency, like a violin, 

produc ing notes, and these notes make up everything in 

the universe. So, the connection between me and you 

reading this are really not that extraordinary" [String 

Theory] 

Este capitulo e dedicado a apresentacao dos aspectos teoricos enwlvidos no 

desenvolvimento do trabalho. Primeiramente uma introducab a arquitetura orientada a 

servbos e descrita, bem como as iniciativas de inclusab de semantica a essa arquitetura. 

A sua forma de imptemertacao, que sab os servicos web, e apresentada bem como o 

cick) de vida de um servico. 

Em seguida, e descrita a utilizacab de ontologias na descricab de servicos, e tambem as 

limitacbes dessa abordagem As tecnicas de reconciliacab de ontologias que visam 

superar essas limitacdes sab apresentadas. Os requisitos de qualidade dos servicos, 

tambem denominados QoS sab descritos, bem como o seu papel na provisab de servicos 

e na percepcab de qualidade oferecida. 

Finalmente, sab apresentados o formalismo utilizado e as justificativas que guiaramessa 

escolha, e tambem iniciativas de representacab de direitos autorais por meio de 

ontologias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.1. Arquitetura Orientada a Servicos (SOA) 

Arquitetura Orientada a Servicos e um conjunto de principios para a construfab de 

software, a qual promove o fraco acoplamento entre os componentes de software 

(servicos) e a independencia de tecnologias especificas para que eles sejam 

reutilizaveis. Esses componentes, tambem denominados servicos (ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA web services), 

consistent em um conjunto de funcionalidades relacionadas que podem ser acessadas 

por meio da web. Sab componentes de software que realizam tarefas especificas e 

encapsuladas via mecanismos padronizados orientados a web, podendo ser descobertos, 

selecionados e possibilitamque a composicab de diversos servicos seja realizada. 

O advento da arquitetura orientada a servicos e sua implementacao na forma de 

servicos contribuiu consideravelmente para facilitar a integracab de sistemas de 

informacao. Entretanto, a interoperabilidade semantica entre sistemas heterogeneos 

ainda apresenta desafios, sendo um dos principals a definicab de diferentes modelos de 

informacao para um mesmo problema. Mudando a integracab da informacao, da forma 

estrutural para niveis conceituais, representa um avanco em direcao ao principal 

objetivo de SOA integrar negocios e H [4]. Os servicos web estab mudando a forma 

como as aplicacoes se comunicam atraves da web. Ao permitir que as funcionalidades 

sejam encapsuladas e definidas em um formato padronizado e reutilizavel e possivel o 

compartilhamento (ou troca) de funcionalidades sem necessitar uma negociacab de 

mecanismos de comunicacab ou representacoes sintaticas. Esta flexibilidade e 

alcancada por meio de um conjunto de padrdes que definem a sintaxe e o protocolo de 

comunicacab, o que possibilita que pro gramas desenvolvidos em plataformas 

heterogeneas possam interoperar na internet. 

Um servico e um software identificado por um URI3 que pode ser acessado 

pela internet. A descricab de sua interface declara as operacSes que podem ser 

realizadas pelo servico, o tipo de mensagens a serem trocadas durante a interacab com o 

servico, e a localizacao fisica das portas, onde a informacao deve ser trocada. Trabalhos 

Consiste emum identificador Web, e cada objeto ou modelo de dados na Web Semantica deve ter seu 

URI univoco. 
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detalhando as caracteristicas de um servico bem como os padroes utilizados nos niveis 

de comunicacab, descricab, compos icab e descoberta podem ser encontrados em [67]. 

A medida que a Web tern se tornado o lugar de convergencia para a prestacao e 

utilizacab de servicos, um numero crescente de organizacoes tern aderido ao comercio 

eletronico como forma de disporubilizar seus servicos para uma amp la quantidade de 

consumidores. Os consumidores, por sua vez, estab cada vez mais exigentes e atentos as 

questoes de qualidade, tanto dos produtos como dos servicos oferecidos. Neste ambiente 

dinarnico, torna-se natural que provedores de servico necessitem adaptar suas descriebes 

de servicos para refletir requisitos propostos por novas aplicacoes, novas estrategias de 

negocios, ou ate mesmo novas restricoes legais. 

2.1.1. Ciclo de vida dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA um servico 

Para que um provedor possa ter seu servico disponfcilizado na web, o primeiro passo e 

descreve-lo e disponibilizar esta descricab num repositorio de servico, tais como um 

registro UDDI4 ou ebXML5, para que clientes em potencial possam acessa-la. Como os 

servicos oferecidos pela web ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA web services sab divulgados mundialmente, qualquer 

pessoa pode ter acesso a sua descricab. Estes servicos podem ser divulgados tanto 

virtualmente e consumidos no mundo "real", como podem ser servicos digitals que sab 

utilizados/consumidos computacionalmente. Na figura 1, e ilustrada a arquitetura 

orientada a servicos: 

Z 

I I . 
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Figura 1: Arquitetura SOA6 [7]. 

4 UDDI: Universal Description, Discovery and Integration 
5 ebXML: Electronic Business using extensible Markup Language 
6 As fases demonstradas na figura sao de publicacao, busca e selecao, que sao as fases basicas 
utilizadas nas llustracdes da arquitetura SOA. 
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O cielo de vida basico de um servico compreende as fases de publicacao, 

descoberta, selecab, compos icab, negociacab, estabelecimento de contratos de servicos, 

execucao, monitoramento e reconfiguracao. As fases do ciclo de vida de um servico 

consideradas na extensab do trabalho sab descoberta, negociacab, estabelecimento de 

contrato de servicos, monitoramento e re-negociacab de contratos. 

A motivacab para essas fases terem sido as fases consideradas nesse trabalho, 

foi baseada no ponto de vista de um usuario ao desejar utilizar um servkx). Essas sab as 

fases onde o usuario desempenha um papel mais pronunciado, e onde a sua perspectiva 

de qualidade e mais pronunciada. Essas sao as fases que contemplam desde a escolha do 

servico ate apos a sua execucao, o que reforcou a motivacab para a escolha das mesmas. 

A mensuracab do grau de satisfacab do usuario ao utilizar um servico e de grande valia, 

pois da mesma forma que ocorre na prestacao de servicos de forma tradicional, 

prestadores de servico na web visam nab somente atrair os clientes, mas manter sua 

base de clientes. De posse dessa informacao, os provedores podem entab detectar 

ponto s criticos na sua forma de p res tar servico e realizar as modificacoes que considerar 

necessarias. Com a crescente utilizacab de sistemas de reputacab7, os clientes que 

buscam utilizar servicos com os quais nao tiveram uma experiencia previa, buscam 

opinioes de outros clientes que ja utilizaram o servico para orientar sua escolha. 

2.1.2. Web Semantica e Ontologias 

Uma atternativa para amenizar essa dificuldade e apresentada pela Web Semantica, 

onde e dado a informacao um significado bem definido [5], A proposta feita por Tim 

Berners-Lee para a Web Semantica e justamente colocar significado nos documentos 

para que as maquinas tambem possam compreende-los. A proposta e poder acessar 

colecoes estruturadas de informacao e conjuntos de regras de inferencias para conduzir 

a um raciocinio automatizado. A proposta da Web Semantica e de so mar esfonpos para a 

oferta de servicos na Web de forma mais adequada e eficiente [42]. 

Um sistema de reputacao armazena e publica a reputacab de um conjunto de objetos (por 
exemplo: provedores de servicos, servicos, bens ou entidades) de uma comunidade ou dominio, 
baseada na coleta de opinioes que outras entidades possuem sobre esses objetos. A reputacao 
atnbuida a cada objeto e uma maneira de distinguir entre os seus scniclhantes. tornando-o mais 
ou menos atrativo dcntro de sua comunidade ou dominio. 
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Nesse contexto, ontologias tern sido utilizadas como estruturas de 

representacab do conhecimento, objetivando facilitar a integracab e reutilizacab das 

informacoes. O enriquecimento das describes desses servicos pela anotacao semantica 

por meio de ontologias permite que os mesmos sejam descobertos, selecionados e 

compostos auto maticamente. 

Desde a idealizacab da Web Semantica, as ontologias foram consideradas 

como as estruturas mais indicadas para representacab do conhecimento, ja que, 

consistem em uma representacab formal e explicita de uma conceituacab compartilhada 

[18], De acordo com Studer, Benjamins e Fensel [57],zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA conceituacdo se refere ao modelo 

abstrato de algum fenomeno no mundo o qual identifica conceitos relevantes ao proprio 

fenomeno; formal se refere ao fato da ontologia ser interpretavel por maquinas; e 

compartilhada reflete a no cab de que uma ontologia representa o conhecimento comum 

a um grupo de individuos. Ontologias sab utilizadas como estruturas de representacab 

do conhecimento objetivando facilitar a distribuicab e reutilizacab de informacoes [34]. 

Conforme descrito em [38], a definicao de uma ontologia preve a existencia de 

elementos epistemofogicos, os quais sab definidos para identificar cada categoria de 

elementos da ontologia Estes elementos e seus significados podem variar com relacab a 

terminotogia adotada pela area que os utiliza Entretanto, em [18], sab identificados 

quatro componentes independentes de uma comunidade especifica, estes sab: 

• Classes: usadas com amp la abrangencia, podendo expressar qualquer 

coisa sobre a qual alguma coisa e dita, como uma tarefa, funcab, acao, 

estrategia, processo de raciocinio, entre outros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Relacoes: representam um tipo de interacab entre as classes e o 

dominio. Como exemplo, pode-se considerar: "subclasse - de" ou 

"conectado-a"; 

• Funcoes consistem de um caso especial de relacoes, onde o n-esimo 

elemento do relacionamento e unico para os n-1 elementos precedentes; 

• Axiomas: usadas para modelagem de sentencas que sab sempre 

verdadeiras. 

A inclusab de significado a descricab do servico pode originar divergencias, 

tendo em vista que ontologias podem utilizar terminologias distintas, mesmo que sejam 
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utilizadas para descrever um mesmo dominio de aplicacao. Isso se deve basicamente a 

dois fetos. (i) o fato de que sempre ha vera mais de uma forma de representacab de um 

dominio de discurso; e (ii) as diferentes visoes que cada individuo possui do mundo que 

o cerca, o que resulta na utilizacab de terminologias diferentes para a representacab de 

conceito. 

Portanto, nab ha nenhuma razao para se esperar que, tanto clientes como 

provedores de servicos utilizem as mesmas ontologias nas suas descricoes de servicos. 

Como consequencia, anteriormente a composicab ou cornparacao de servicos, e 

necessario encontrar as respectivas correspondencias entre as ontologias heterogeneas 

que os descrevem [22]. Alem da divergencia na forma de descrever o servico, nem 

sempre clientes e provedores de servicos tem a rnesma visab referente a questoes de 

qualidade, o que se torna umobstacuk) para a comunicacab entre as partes. 

O desenvolvimento de tecnologias para dar suporte a Web Semantica e 

considerado prioridade entre varias comunidades de pesquisa. Um dos principals 

objetivos e transfer mar a web em um meio no qual as informacoes possam ser 

compartilhadas, compreendidas e processadas por ferramentas automatizadas. 

A descricab desses servicos nab referenda necessariamente uma mesma 

ontologia, o que indica que tanto para encontrar o servico adequado como para 

apresenta-k) torna-se vital o estabelecimento de correspondencias entre os termos 

utilizados. Nab somente a descricab dos servicos pode utilizar ontologias divergentes, 

mas no caso de servicos com restricoes devido as questoes de direitos autorais 

envolvidas, as permissoes de utilizacab e consumo para os servicos podem apresentar 

variacoes, o que torna evidente a necessidade de utilizacab de mecanismos que auxiliem 

no estabelecimento da comunicacab entre as partes para a negocfecab da 

comercializacab dos direitos autorais. 

Entretanto, a utilizacab de ontologias para representar o conhecimento e dessa 

forma facilitar a integracab e reutilizacab das informacoes, pode ainda apresentar 

diferencas ontologkas que sab discutidas a seguir. 
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2.13. Diferencas Ontologicas 

Com a proliferayao doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA servicos e devido a evolucab em direcab ao pleno 

desenvolvimento da Web Semantica, surge a oportunidade para automatizar varias 

tarefas relacionadas a internet. E esperado que as aplicacoes possam, auto maticamente, 

descobrir, compor e monitorar servicos. Distante da visab idealizada de um "mundo 

ideal" nos prirnordios da pesquisa em ontologias, a web semantica contem inumeras 

ontologias, e e esperado que haja um crescimento nessa quantidade proporcionalmente a 

medida do seu desenvolvimento [49]. 

E importante notar que diferentes tipos de ontologias, de acordo com seu grau 

de generalizacab podem ser definidos (adaptado de [17]): 

• Ontologias de representacab definem as primitivas de representacab - como 

frames, axiomas, atributos e outros de forma declarativa, visando abstrair os 

formalismos de representacab; 

• Ontologias gerais (ou de topo) trazem definicoes abstratas necessarias para a 

compreensao de aspectos do mundo, como tempo, processos, papeis, espaco, 

seres, coisas, etc.; 

• Ontologias centrais (core ontologies) ou genericas de dominio definem os 

topicos de estudo de uma area e/ou conceitos mais genericos e abstratos desta 

area; 

• Ontologias de dominio tratam de um dominio mais especifico de uma area 

generica de conhecimento, como direito tributario, microbiotogia, etc.; 

• Ontologias de aplicacao procuram solucionar um problema especifico de um 

dominio, como identificar doencas do coracab, a partir de uma ontologia de 

dominio de cardiologia Normalmente, ela referencia termos de uma ontologia 

de dominio. 

As ontologias mais referenciadas na literature sab as ontologias mais abstratas, 

ou mais generalizadas, pois muitas aplicacoes as to mam como base. As motivacoes para 

o desenvolvimento de uma ontologia sab: (i) para compartilhar entendimento comum da 

estrutura de informacao entre pessoas ou entre agentes de software; (ii) penrritir a 

reutilizacab de conhecimento de um dominio. Caso exista uma ontologia que modele 

adequadamente certo conhecimento de um dominio, ela pode ser compartilhada e usada 
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por pessoas que desenvolvam aplicacoes nesse e em outros dominios; (iii) para tornar 

explicitas pressuposicbes de um dominio. As ontologias fornecem um vocabulario para 

representacab do conhecimento. Esse vocab ulario tern por tras uma conceitualizacao 

que o sustenta, evitando assim interpretaooes ambiguas; (iv) para separar conhecimento 

de dominio de conhecimento operational; (v) para analisar um conhecimento de um 

dominio. Dentre as razoes citadas para o desenvolvimento de ontologias, a mais 

comum e o compartilhamento do entendimento comum de uma estrutura de informacao 

[36]. 

A expectativa de que cada individuo e cada organizacao possam chegar a um 

acordo na formalizacao de uma ontologia comum compartilhada e considerada 

impraticavel e distante da realidade [9]. Mesmo com a adicao da descricab semantica, 

podem surgir divergencias, tendo em vista que ontologias podem utilizar terminotogias 

distintas, mesmo que sejam utilizadas para descrever um mesmo dominio, devido ao 

fato de que sempre havera mais de uma forma de representacab de um dominio de 

discurso [34]. A questab da inconsistencia associada a multiplicidade de ontologias e 

comumente referenciada como heterogeneidade ontologica Baseada em requisitos 

individuals divergentes, organizacoes e individuos irao desenvolver suas proprias 

ontologias, utilizando diferentes linguagens, com escopos e cobertura diferenciados, 

granularidade, estilos de modelagem, terminologias, conceitos e codificacao divergentes 

[26]. 

Em termos computacionais, isso implica em considerar que as ontologias 

podem sofrer alteracoes com o passar do tempo [25]. Essas alteracoes podem ser um 

reflexo do mundo real, como por exemplo, no caso de fusao de dois departamentos de 

uma universidade que tenham estruturas organizacionais diferentes, a ontologia 

descrevendo esse dominio necessita ser aherada para refletir essa mudanca. Podem 

ocorrer alteracoes na conceituacao devido a diferentes perspectivas de utilizacab 

(tarefas distintas podem implicar em visoes divergentes do dominio), como em uma 

ontologia descrevendo o transit© de uma determinada cidade, que inclui conceitos como 

ruas, ciclovias, pontes, e assim por diante. Se a ontologia for adaptada para considerar 

nao somente a perspectiva de um pedestre, mas tambem de um transporte fluvial, uma 

ponte que constitui a solucao para atravessar um rio se torna umobstacuto e, se tratando 
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de uma ponte move I, em determinado momento sera a solucao de um, tornando-se 

obstacufo de outro. 

Alem da limitacab encontrada devido as bgislacoes locais, uma kmitacab que 

pode ser observada na prestacao de servicos em geral, e a ausencia de um consenso 

sobre a forma como os servicos devem ser descritos, em especial como a qualidade do 

servico que oferecem e descrita, o que dificulta que certas tarefas sobre servicos sejam 

automatizadas, tais como busca/descoberta, selecab, negociacab entre outras. 

Consequentemente, a medida que a Web vem se tornando o local de 

convergencia para provedores e consumidores de servicos, surgem novas questoes na 

provisab dos mesmos. Para os clientes, a quantidade de servicos disponiveis torna quase 

impraticavel a busca, tendo em vista que muitas vezes servicos irrelevantes tambem sab 

retornados; para os provedores de servicos, o mercado ja competitivo se torna ainda 

mais desafiador, devido a crescente quantidade de concorrentes. A personalizacao de 

servicos torna-se entab o diferencial dentre os diversos provedores que podem 

potencialmente atender as necessidades do cliente requisitando o servico [52]. Em 

adicao as funcionalidades descritas, no contexto da personalizacao de servicos e 

necessario que a focalizacab do servico possibilite que o usuario em potencial localize o 

servbo que melhor atende as suas necessidades especificas. Para tal, e necessario que a 

descrbab do servbo incorpore outros atributos atom daqueles que descrevem a sua 

funcionalidade. 

Portanto, e necessarb considerar que frequentemente clientes e provedores 

possuem visdes conflitantes sobre qualidade do servico, uma vez que clbntes buscam 

maximizar sua satisfacab e minimizar os custos, enquanto os provedores visam 

maximizar seus lucros por meb da otimizacao de recursos. Para que clientes e 

provedores possam consumir e oferecer servbos, as questoes de visoes conflitantes 

sobre os quesitos de qualidade relacbnados a servicos necessitam ser tratadas [53]. 

2.1.4. Operacoes de Reconciliacao On to logic a 

Para tornar possivel a reutilizacab de ontofogias de tipos distintos, e necessarb utilizar 

alguma tecnica de mediacab ontologba para reconciliar as divergencias entre as 

ontologias e entab possibilitar o compartilhamento e reutilizacab do conhecimento [43]. 
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Existem tres troos de mediacab ontologica que se destacam na literature, que ineluem as 

operac&es de mapeamento, fusao e integracab. E importante observar que os grupos de 

pesquisa podem divergir na nomenclatura utilizada para as tecnicas de reconciliacab, 

emalguns casos a nomenclatura mapeamento e utilizada, em outros, alinhamento, para 

o mesmo tipo de operacab. 

A interoperabilidade semantica pode ser fundamentada na reconciliacab 

ontologica: encontrar relacionamentos entre entidades que pertencam a diferentes 

ontologias [9, 27 e 52]. As operacbes de reconciliacab ontologica formalizadas em [53], 

podem ser consideradas como um processo de reutilizacab de ontologias. As operacoes 

podem ser classificadas ao longo de duas dimensbes: vertical e horizontal, ilustradas na 

figura a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

founda t iona l 
Ontotu«:«;s 

Core Onioiofliei zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o, 
01 

Domain Oot jloqic• -» 

Figura 2: Dimensoes no processo de reconciliacab ontologica [52]. 

A interoperabilidade vertical engloba duas tecnicas, de fusao e integracab, que 

podem ser consideradas tecnicas de aglutinacao conceitual. O produto final da aplicacao 

de tais tecnicas consiste na formacab de ontologias-nucteo (upper-level, foundational ou 

core ontologies). O re uso de conhecimento na integracab e formacab de visoes 

organizacionais, na aplicacao da fusao, representam algumas das vantagens desta 

abordagem [52]. 

A fusao de ontologias consiste no processo de gerar uma ontologia unica e 

coerente a partir de duas ou mais ontologias existentes, que estejam relacionadas ao 

mesmo assunto, e geralmente e dificil identificar regioes das ontologias originas na 

ontologia resultante [39]. A operacab de fusao requer que ao menos uma das ontologias 

originais seja adaptada para que a conceitualizacab e o vocab ulario sejam equivalentes 
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nas partes sobrepostas das ontologias originais [10]. Portanto, a ontologia resultante 

inclui informacoes de todas as ontologias fonte, que sao pouco alteradas. As ontologias 

fonte tern dominios si mi lares ou sobrepostos, mas sao unicas e nao uma revisao ou uma 

versab da mesma ontobgia [53]. 

Tecnicamente, pode ser considerado mais eficiente utilizar a operacab de fusao 

para ontologias ja existentes do que criar uma ontologia extensa a partir do zero. Na 

pratba, o processo de fusao de ontologia e mais do que simpbsmente uma revisao, 

correcoes ou variacoes das ontologias originais [40]. Em [31] e especificado que os tres 

passos necessarfos para fusao de duas ou mais ontobgias sab: (i) aglutinar dois termos 

com igualdade semantica das ontobgias para que possam ser referenciados peb mesmo 

termo na ontobgia resultante; (ii) identificar termos que devem estar relacionados por 

subordinacao, disjiincab, ou relacionamentos de instancia; (iii) verificar e validar a 

consistencia e coerencia da ontologia resultante. 

A integracab de ontobgias consiste no processo de gerar uma unba ontobgia 

reutilizando uma ou mais ontologias em ass unto s divergentes. De acordo com Pinto e 

Martins [39, 40], e sempre possivel identificar regioes da ontologia original nas 

ontologias integradas. As ontologias fonte podem necessitar algum tipo de refinamento 

antes que possam ser agregadas e combinadas, para fbrmar a ontobgia resultante. Ou 

seja, a partir de fragmentos das ontobgias, e construida uma nova ontologia, sem 

considerar o que existe em comum entre elas, apesar de existir a possibilidade de que as 

ontologias a serem integradas estejam relacionadas. 

Ja a dimensaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA horizontal consiste na aplicacao da tecnica de mapeamento, 

chamada de alinhamento. O processo de criar ligacbes entre duas ontologias originais e 

chamado de "alinhamento de ontologias" [8]. Os resultados do alinhamento podem ser 

utilizados para varios fins, como demonstrar as equivalencias, transformar uma fonte 

em outra, criar um conjunto de axfomas ponte ou regras entre as ontobgias. O 

alinhamento de ontobgias e realizado se as ontobgias fonte forem consistentes uma 

com a outra, mas sab mantidas separadas. E a operacab utilizada geralmente quando as 

ontologias tem dominios compbmentares. 

O produto final do alinhamento e um conjunto de mapeamentos entre 

proprbdades e conceitos das ontologias originais [22, 26]. O mapeamento de ontobgia 
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e um processo que consiste em relacionar conceitos e relacionamentos similares onde as 

correspondencias entre as entidades de duas ontologias sao fbrmuladas como axiomas 

em uma linguagem especifica de mapeamento [9]. Tendo em vista que as ontobgias 

envolvidas nao necessitam de qualquer adaptacab, o mapeamento em diversos casos 

representa uma especificacao de apenas uma parte da sobreposbao de conceitos entre as 

ontologias que sao rebvantes para o mapeamento em questab [48]. 

Est as ties operaooes de reconciliacab de ontobgias foram formalizadas no 

modeb Persona? [52], sendo que no presente trabalho apenas duas das operacoes de 

reconciliacab ontobgica sab utilizadas: integracab e alinhamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

22. Qualidade de Percepcao e Qualidade de Servico 

O termo Qualidade de Servbo, ou simplesmente QoS (Quality of Service, do ingles), 

surgiu da qualidade da comunicacab por meio de redes de computadores para descrever 

caracteristbas tecnicas de trans mi ssab de dados [32]. Algumas definicoes de QoS do 

ponto de vista de redes de computadores sao: 

• Habilidade de abcar largura de banda, tempo, e outros recursos de rede 

separadamente para as estacoes diferentes, tipos de comunicacab, etc; 

• A habilidade que uma rede tern de prover melhor servbo para um determinado 

trafego em tecnobgias como: IP, Frame-Relay, ATM, Ethernet e outras. 

Uma referencia no tratamento de QoS em redes de computadores e o Modeb 

OSI (Open Systems Interconnection) que possui um numero de parametros de QoS para 

descrever a vebcidade e a confiabilidade de transmissab, que sab: atraso, taxa de erro e 

probabilidade de falha na conexab. Esses parametros sab utilizados nas camadas de 

protocofo e nab sab diretamente observados ou verificados pela aplicacao. Quando a 

comunicacab de redes era utilizada na mabr parte do tempo para trans mi ssab de dados, 

essa definicab era aceitavel, mas somente isso nab e satisfatorio para servicos que 

fornecem conteudo multimidia e/ou interatividade, que necessitam de outros requisitos 

[59]. Com isso, o termo QoS vem se expandindo e visa englobar alem de redes de 

computadores, hardware, sistemas operacionais e diferentes tipos de aplicacoes e 

servicos que permitam apoiar a convergencia tecnobgica 
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Segundo Vogel et. al. [64], QoS referente a servicos multimidia consiste na 

representacab do conjunto de caracteristicas qualitativas e quantitativas de um sistema 

de multimidia distribuido, necessario para akancar a funcionalidade requerida de uma 

aplicacao. Funcionalidade esta que inclui a ap resentacab de dados multimidia para os 

usuarios e tambem inclui a satisfacao dos mesmos. 

De acordo com a recomendacao E.800 do ITU-T [12], "QoS e o efeito coletivo 

provocado pelas caracteristicas de desempenho de um servico, determinando o grau de 

satisfacao do usuario. Servico e o conjunto de funcoes offereeidas ao usuario por uma 

organizacao e usuario e qualquer entidade externa da rede que utiliza suas conexoes 

para comunicacab." 

Na perspectiva de sistemas de informacao, QoS e a qualidade que deve ser 

apresentadapelos servicos oferecidos pela aplicacao, que e especificado pelo usuario de 

servicos na forma de requisitos de qualidade no momento em que o servico e solicitado 

[51]. O termo Qualidade de Percepcao e entab utilizado para mensurar o nivel de 

satisfacao do usuario. Primeiramente, foi utilizado para mensurar o nivel de assimilacab 

de informacao e satisfacao, enquanto os usuarios assistiam videos transmitidos com 

taxas de frame variadas. A qualidade de percepcao e baseada na ideia de que somente a 

perspectiva tecnica nao e suficientemente capaz de definir a qualidade percebida de 

servicos multimidia [19]. 

No contexto de Computacao Orientada a Servico, a modelagem de QoS e 

fundamental para a provisab de servicos com garantia de qualidade, para o 

monitoramento dos servicos oferecidos e para a mensuracab do nivel de satisfacao do 

usuario ao utilizar um servico. O objetivo, de alguns anos para ca, tern sido de analisar o 

feedback do usuario e de mensurar como a sua avaliacao subjetiva poderia aprimorar a 

provisab do servico. Ou seja, de que forma os requisitos computacionais implementados 

pelo servico afetam a percepcao de qualidade do usuario. 

Em [33], e proposta por Menkovski et al. uma nova abordagem para 

construcab de modelos de qualidade de experiencia adaptativos, que sab modelos que 

utilizam algoritmos de aprendizagem de maquina para serem integrados em sistemas 

online que se adaptam de acordo com mudancas no ambiente. Para aprimorar o 

gerenciamento da qualidade do servico, os auto res afirmam ser necessario utilizar uma 
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abordagem mais centrada no usuario. Essa abordagem esta fbcada na previsab de como 

os parametros de QoS afetam diretamente a qualidade de experiencia do usuario, 

considerando as condboes nas quais o servico e utilizado. A abordagem de QoE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Quality of Experience) tern como objetrvo potencializar a experiencia percebida pelo 

usuario ao mesmo tempo em que procura minimizar o impacto causado nos recursos de 

rede. Alguns dos parametros que afetam a qualidade percebida do conteudo sendo 

disponibilizado, alem dos parametros de QoS sao o tipo de terminal, tamanho da area de 

visualizacab, o tipo de conteudo multimidia, a codificacab dos arquivos de video, audio, 

a simultaneidade entre video e audio, tanto quanto os parametros relacionados a rede, 

como perda de pacotes, atrasos, jitter e etc. 

Para que seja possivel o gerenciamento dos requisitos de QoS juntamente com 

a qualidade de experiencia do usuario e sua percepcao de qualidade sobre o servico 

oferecido, e imperativo que sejam encontradas as correlacbes entre os requisitos de QoS 

e de QoP8 e da QoE percebida Por meio da modelagem dessas correlacdes, e possivel 

entab elaborar modelos para o gerenciamento de parametros de QoS online, ou mais 

precisamente o gerenciamento eficiente dos recursos de rede e dos recursos oferecidos 

peb servico utilizando os recursos da rede. 

2 3 . Metodos Formais 

Quando metodos formais sao utilizados no desenvolvimento de um sistema, ebs servem 

de base para a sua verificacao formal e permitem a descrbab de sistemas complexos a 

partir de entidades abstratas independentes de impbmentacao. A utilizacab de 

especificacoes fbrmais possibilita um grau de abstracab convenbnte em relacab ao 

probbma em questab, pois permite fbcar apenas no problema em questab, sem se deter 

nos detalhes de tecnologias de implementacab envolvidas Os metodos formais, 

baseados em conceitos e operacbes matematicas ebmentares, podem ser utilizados na 

especificacao de aspectos comportamentais relacionados com a funcionalidade de 

sistemas computacionais de funcionalidade complexa [52]. Uma especificacao e dita 

formal se for escrita, comunicavel, matematica, precisa, nab ambigua e sirva de apob a 

analise e permita raciocinio sobre as proprbdades de um sistema. Uma especificacao 

Quality of Perception 
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formal possui sintaxe e semantica formais para a especificacao dos dados, 

comportamento e funcoes de um sistema. 

Especificacoes formais consistem em descrieoes de comportamento expressas 

em uma notacab matematica bem definida sintatica e semanticamente. Metodos formais 

sab processos de especificacao, refinamento e verificacao baseados nas especificacoes 

formais. Os metodos formais foram desenvolvidos para auxiliar todas as e tap as da 

elaboracab de um software: especificacao formal para a definicao dos requisitos, 

refinamento para a concepcab, e prova para a verificacao. A precisab oferecida pelos 

metodos formais visa a diminuir drasticamente os erros que podem surgir na elaboracao 

de um software [55]. 

Como se refere a uma linguagem matematica, a especificacao formal e precisa 

e nab ambigua. As especificacoes formais podem ser analisadas matematicamente de 

forma a demonstrar a sua consistencia e podem ser utilizadas para identificar os casos 

de teste mais relevantes para o software a ser desenvolvido. O custo final do software 

pode ser reduzido, uma vez que estes metodos permitem corrigir erros numa fase inicial 

do projeto, o que se torna me nos oneroso do que a correcab apos a implementacab do 

mesmo. Entretanto, prover uma descricab rigorosa das funcionalidades de modulos de 

software e, em geral, uma tarefa nab trivial [66]. 

Alem da construcab e descricab de software, ha varios outros exemplos do uso 

de formalismos e tecnicas matematicas que lidam com problemas computacionais. A 

teoria de linguagens formais e automates e usada com sucesso na especificacao e 

construcab de compiladores; a analise combinatoria e empregada quando se discute a 

eficiencia e a complexidade de algoritmos; a teoria dos numeros forma uma base sblida 

para o entendimento de problemas de criptografia; varios tipos de algebras sab us ados 

para embasar teorias aplicadas a bancos de dados relacionais, entre muitos outros 

exemplos [35]. 

2.3.1. A notacan Z 

A notacab Z [56] e baseada em teoria de conjuntos e fogica de primeira ordem A teoria 

de conjuntos utilizada inclui operadores-padrab para conjuntos, compreensoes de 

conjuntos, produtos cartesianos e conjuntos potenciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (power sets). A fogka de primeira 

ordem e baseada em calculos de predicados. Alem disso, deve-se considerar que as 
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estruturas mate maticas em Z podem ser agrupadas em especificacoes de tipos 

complexes, chamadas de esquemas. A linguagem de esquemas pode ser utilizada para 

descricab do estado de um sistema e as operacoes que modificam este estado. Quando 

as operacoes sab aplicadas em componentes da estrutura fcgica, o estado do sistema e 

alterado, refletindo o efeito da interacao no novo estado assumido pelo sistema. Vale 

salientar que uma especificacao utilizando a notacab Z nab toca em detalhes de 

implementacab, ou seja, ela descreve uma concepcab mais abstrata do sistema em fbco. 

A notacab foi normalizada como padrao ISO/IEC 13568:2002. 

A especificacao em Z pressupbe duas partes bem definidas, representadas por 

meio de esquemas (confbrme ilustrado na Figura 3). Na primeira parte, dita parte 

declarativa, sao declaradas as variaveis de estado, e tambem sao indicadas as variaveis 

de entrada e de saida. A segunda parte, dita parte predicativa, e onde sab construidos os 

predicados que exprimem a relacab exata que deve vigorar entre as variaveis de estado 

do sistema no instante anterior e no instante posterior a execucao da operacab em foco. 

E ainda nesse trecho da especificacao onde sab indicadas as pre-condio5es que devem 

ser satisfeitas pebs vafores iniciais das variaveis envolvidas na operacao. 

A relacab entre valores anterbres e vabres posterbres das variaveis de estado 

caracteriza o efeito de cada operacab executada peb sistema Ja a interacao do sistema 

com o meio circuncidante se da por meio das variaveis de entrada e das variaveis de 

saida. As variaveis de entrada permitem que o sistema altere seu comportamento em 

funcab de vabres externos. As variaveis de saida sab o canal de retorno que permite que 

o sistema devolva ao meb externo alguns resukados obtidos da trans formacab do 

estado [24]. Conforme descrito anteriormente, em um esquema Z, a parte superior e 

conhecida como declarativa, sendo utilizada para declarar as variaveis e seus tipos. A 

segunda parte, chamada de predbado ou invariante e dedicada a descrbab de como as 

variaveis estab relacbnadas e quais as restricoes que incidem sobre as mesmas. 

A figura a seguir representa um esquema Z generbo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dedarccit',1 de varitzvev 

Predkndv 
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Figura 3: Representacab de um esquema Z 

O esquema da Figura 3, tambem pode ser rep resent ado da segirinte forma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nome =[Declaraqdo de Variaveis\ Predicado] 

A decisab de utilizar esse formalismo em particular foi baseada nos seguintes 

fatos: (i) os modelos utilizados na abordagem integrada (Escher [45] e Persona? [52] 

foram formalizados utilizando essa notacab: (ii) a disponibilidade de apoio ferramental; 

e (iii) a existencia de exemplos de utilizacab da notacab Z para tratar de aspectos 

relacionados a prestacao de servicos na web. 

2.4. Direitos Autorais e Ontologias de Direitos de 

Propriedade Intelectual (Intellectual Property Rights) 

E de suma importance ressaltar que tod as as obras intelectuais (livros, videos, filmes, 

fotos, obras de artes plasticas, musica, interpretes etc.), mesmo quando digitalizadas nab 

perdemsua protecao, portanto, nao podem ser utilizadas sem previa autorizacab. Apesar 

de qualquer pessoa que tenha acesso a Internet poder inserir nela material e qualquer 

outro usuario poder acessa-b, "os direitos autorais continuam a ter sua vigencia no 

mundo online, da mesma maneira que no mundo fisico. A transfbrmacab de obras 

intelectuais para iris em nada altera os direitos das obras originalmente fixadas em 

suportes fisicos" [13]. 

Sendo assim, o autor tern todo o direito de autorizar a reproducab de sua obra 

no meio que quiser, incluindo ai a Internet. O que se questiona e o que o usuario pode 

fazer com esse material. E claro que se ele faz uma oopia de determinado material 

protegido e pretende usa-la sera necessaria a autorizacao do autor. O mesmo principle-

que protege a obra originaria tambem protege os direitos conexos, portanto, o uso de 

imagens e sons tambem depende da autorizacao do autor para sua reproducab. O que 

acontece e que com a facilidade de manipulacao atraves de programas e possivel 

modificar uma imagem a tal ponto que se torna quase impossivel afirmar, ou mesmo 

provar, que tal imagem pertenca mesmo a seu autor. A Internet esta criando um 

verdadeiro caos a medida que rompe qualquer barreira, pois torna a protecao aos 

direitos autorais - que atualmente e territorial - obsoleta E preciso, portanto, que se crie 
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um cod i go universal plenamente funcionaL Do contra no, vamos continuar nos 

perguntando "de quern e a responsabilidade sobre os direitos autorais na Internet?", e 

nao dando nenhuma solucao satisfaforia [30]. 

Tradicionalmente, a gestao de direitos autorais tern sido alcancada por meio de 

ferramentas de gerenciamento de direitos digitaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Digital Rights Management -

DRM). Essas ferramentas tern sido utilizadas, por exempk), por gravadoras para 

proteger as musicas que sao vendidas na internet, a fim de controlar o acesso ao 

conteudo comercializado O foco das ferramentas de DRM e no controle do acesso, a 

ultima etapa da cadeia de vabres de direitos autorais, e da pouca atencao aos anterbres, 

como a criacao, derivafao, gravacao, comunicacab e etc. Esse foco e suficiente somente 

em dominios fechados como empresas ou canais verticals de distribuicab de conteudo. 

No entanto, DRM tradbional tern demonstrado suas limitacoes em cenarios na internet, 

onde sab forcados a interoperar em ambientes abertos. Uma das mafores criticas contra 

os sistemas que utilizam DRM e que esses sistemas nab respeitam algumas permissoes 

especiais que varios sistemas de direitos autorais bgais fornecem aos usuarios finais. 

Essas permissoes sao comumente chamadas de direitos do usuario (ou fair use, fair 

dealing, em ingles). Apesar de algumas dessas permissoes sab referenciadas como 

direitos, por exemplo, o direito de citacao, sab excecoes aos direitos autorais e deveriam 

ser considerados privilegfos de usuarios-finais e nab direitos. 

As aooes privilegiadas, normalmente restringidas petas direitos autorais, 

podem ser realizadas sem a autorizacao do detentor dos direitos autorais em 

circunstancias especificadas pela lei As excecoes, entretanto, nab significant que 

possam ser utilizadas de forma gratuita. Algumas exigem que o usuarb pague uma 

compensacab. Por exempfo, em alguns paises, existem algumas imposicoes referentes 

aos equipamentos e midia de gravacao digital. As princbais excecoes aos direitos 

autorais sab: 

• Direito de Citacao: citar, uma acab de reproducab com alcance limitado de uma fonte 

protegida por direitos autorais, fonte a qual e claramente mencbnada. 

• Direitos Educacbnais: ato educacional, qualquer reproducab, comunicacab ouacao de 

execucao com fins educacbnais ou de pesquisa 
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• Direito de Informacao: informar, qualquer acao sobre material protegido por direitos 

autorais, com fins de informar. 

• Direito sobre Ato Oficial: ato oficial, qualquer ato governamental com direitos 

autorais que seja parte de umato oficial. 

• Direito de Copia Privado: reproduzir, privativamente, um ato de reproducab que 

produz uma reproducao somente para consumo proprio. 

• Direito de Parodia: parodiar, qualquer acao sobre obra com direitos autorais, com fins 

de parodia ou caricature 

• Direito de Reproducab Temporario: reproduzir temporariamente, por um periodo 

determinado. 

Alem disso, sistemas que utilizam DRM nao sab expressivos o suficiente para 

facilmente se adaptar a novos esquemas de licencas que o compartilhamento e 

reutilizacab de conteudo mundial exigem 

A iniciativa da criacao de ontologias de direitos autorais vem de encontro com 

essa problematica O trabalho desenvolvido em [16] visa tratar a complexidade do 

gerenciamento dos direitos autorais com a utilizacab de estruturas semanticas. A 

ontologia de direitos autorais foi dividida em tres fases, devido a complexidade do 

dominio de direitos autorais. Primeiramente, a parte mais primitiva, que e o Modelo de 

Criacao. Seguido peb Modeb dos Direitos e finalmente, o modeb para as acoes 

disponibilizadas, o Modeb de Acoes, que e construido a partir dos dois modelos 

anterbres. 

O Modeb de Criacao conceitua as diferentes for mas que uma criacao pode 

apresentar que sab classificadas de acordo com os tres pontos de vista ontobgicos 

princbais: 

• Abstrato: alguma coisa nab pode existir em um determinado tempo e espaco sem 

alguma codificacao fisba ou personificacab. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o Trabalho: uma criacao artistica ou intebctual distinta. Inclui trabalhos 

literarios, artistbos, fotografias e filmes, mas tambem engbba pro gramas 

computacionais ou conpilacoes, como bancos de dados. 

• Objeto: corresponde a classe dos objetos que tambem inclui objetos digitals. 
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ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Manifestayao: a materializacab de um trabalho em uma midia cone re ta, um 

objeto tangivel ou digitaL 

o Fixacao: a materializacao de uma performance em uma midia concreta, um 

objeto tangivel ou digitaL 

o Instancia: a reproducao, ou seja, uma cdpia, de uma rnanifestacab, de uma 

fixacao ou outra instancia. 

• Processo: algo que acontece e tern estagfos ou partes temporais. 

o Performance: a expressao de um trabalho no tempo. Metodos tecnieos 

podem estar envolvidos no processo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o Comunicacab: a trans mi ssab de um trabalho entre lugares em um 

determinado momento. E um processo realizado quando o publico nab esta 

presente no local e/ou inter vab onde a comunicacab e realizada Inclui 

broadcasts, Le. un>para-muitos; mas tambem comunicacbes de um lugar e 

em umperiodo determinado escolhido. 

A figura a seguir ilustra as tres fases utilizadas para o desenvolvimento da 

Ontologia de Direitos Autorais: 

M.-i-i1esi-3;t7n 

1 - .v 1 

instance 
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA : : T T . r . [ . T : r 

Figura 4: Conceituacab da Ontologia de IPR [16] 

O Modelo de Direitos segue as recomendacoes da Organizacao Mundial de 

Propriedade IntebctualzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {World Intellectual Property Organisation, WIPO). O modelo 

inclui direitos economicos e morais, como promovidos pela WIPO, e direitos 

relacionados aos direitos autorais, de acordo com a ilustracao a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UFCGIBIBLIOTECAfBCJ 
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Intellect^1 Prcpcty M # K zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Author Rights or 

VWPQ Copyright 

r 

Industria; Property 

Fcorom-c Rights or 

Exploitation Rights or 
Copyright 

Motal Rights zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 5 : 0 Modelo de Direitos na Ontologia de Direitos Autorais [16] 

Com relacab aos direitos econorrricos, essas sab as acoes permitidas: 

- Direito de Reproducab:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA reproduzir, oude forma mais clara, copiar. 

- Direito de Distribuicao: distribuir. Mais especificamente, vender, alugar e emprestar. 

- Direito de Performance em Publico: apresentar, e somente regulamentado quando e 

uma apresentayao publica e nao privada. 

- Direito de Fixacao: afixar, ougravar. 

- Direito de Transformacao: derivar. Algumas especializacoes sab adaptor outraduzir. 

25. Consideracoes Finais 

Neste capitulo, foram ^resentados os aspectos teoricos nos quais o presente trabalho 

foi embasado, que consistem em areas de pesquisa ainda em desenvolvimento. Apesar 

dos progressos alcancados, ainda existem muitas possibilidades e oportunidades para 

aprimoramentos. 

No ambito da prestacao de servico, a utilizacab de semantica para descricab de 

requisitos funcionais e nab-funcionais, ainda que seja um aprimoramento a descricab 

sintatica, apresenta ainda varias questoes a serem tratadas. Diversos grupos de pesquisa 

buscam desenvolver suporte ferramental semi ou totalmente automatizados para a 

provisab efetiva de interoperabilidade entre ontologias. As questoes de versionamento e 

atualizacab de ontologias tambem merecem ser consideradas. 

Ainda no contexto de provisab de servicos, existem diversas oportunidades de 

pesquisa a serem exploradas, como o aprimoramento da qualidade da experiencia do 
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usuario, a definicao dos requisitos de QoS que afetam a qualidade percebida pelo 

usuario e formas de prestacao de servicos que sejam adaptaveis as necessidades e 

prefereneias do usuario, e nao o contrario. 

Considerando as tendencias atuais de prestacao de servicos de forma 

onipresente, cabe aos provedores de servicos buscarem novas formas de 

estabelecimento de contratos para que contratos firmados entre partes que nao estao 

sujeitas a mesma legislacao possam ter seus direitos garantktos, e no caso de quebra de 

contratos, que possam exigir seus direitos perante a lei 



Capitulo 3 

Modelos Utilizados e Trabalhos 
Relacionados 

"All the effects of Nature are only the mathematical 

consequences of a small number of immutable 

laws." [Pierre Simon Laplace] 

Este capitulo e dedicado a explanacao dos modelos utilizados no presente trabalho e 

alguns trabalhos correlatos. Sab apresentados os modelos utilizados: a arquitetura 

Escher e o modelo Persona;, as suas caracteristicas, funcionalidades e limitaooes. 

A escolha por utilizar os dois modelos foi motivada pela necessidade de aumentar o 

poder de expressao do usuario em um ambiente orientado a servicos; de possibilitar a 

negociacab de contratos de servicos e de realizar operacoes sobre ontologias que 

estruturam as licencas de direitos autorais. 

Finalmente, sab apresentados alguns trabalhos relacionados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

34 
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3.1. Modelos Utilizados 

O presente trabalho apresenta uma abordagem integrada de dois modelos formais, 

desenvolvidos para o contexto da arquitetura orientada a servicoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (SOA ). A abordagem 

utilizada, denominada abordagem integrada, consiste na uniab parcial de dois trabalhos 

relacionados a prestacao de servicos, que tern em comum a enfase nos requisitos de 

qualidade de servicos (QoS - Quality of Service). Os modelos utilizados na abordagem 

integrada sao "ESCHER: Uma arquitetura de qualidade de servicos para tratar a 

percepcao do usuario" [45] e "Personae: Um modelo de mediacab semantica para 

arquiteturas orientadas a servicos" [52]. 

Para que a abordagem integrada fosse realizada, alguns aspectos considerados 

essenciais foram incorporados ao modelo resultante, denominado modelo estendido. Ou 

seja, a abordagem utilizada resultouem um modelo que une a expressividade de Escher 

as fases de prestacao de servicos tratadas em Persona;, com a adbab de algumas 

funcionalidades. Maiores detalhes sobre as caracteristicas e a descricab do modelo 

resultante se encontram no capitulo 5 dessa dissertacao. 

A motivacab para utilizar essa abordagem integrada, tendo como base os dois 

modelos supracitados, foi guiadapelos seguintes fatos: (i) o contexto no qual o presente 

trabalho esta inserido, que e o de prestacao de servicos na internet; (ii) o modeb Escher 

[45] confere um mafor poder de expressao ao usuario do servbo, facilitando ao usuarb 

expressar suas preferencias referentes a qualidade dos servbos desejados; (iii) o modeb 

Persona; [52] trata operacbes basbas no cenarfo de prestacao de servicos, contemplando 

as fases de busca, sebcao e estabebcimento de contrato de servicos; (iv) novas questoes 

observadas no cenarfo de prestacao de servicos9; e finalmente (v) contemplar aspectos 

nab abordados nos estudos anteriores 

Uma descrbab dos modelos utilizados e das funcionalidades oferecidas por 

eles e apresentada, a seguir, respectivamente. As limitacbes encontradas nos modefos 

serviramde base para justificar a necessidade da utilizacab de uma abordagem integrada 

que permitisse uma maior expressividade aos atores do cenario de prestacao de servicos 

e que pudesse auxiliar nas fases do cicb de prestacao de servicos, desde a busca por um 

servico ate a negociacab de contratos e monitoramento de qualidade. 

9 Servbos relacionados a comercializacao de material protegido por direitos autorais. 
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3.1.1. Escher 

Para tratar as questoes relacionadas a diferentes perspectivas de qualidade, a arquitetura 

Escher [45] foi utilizada, que trata da percepcao de qualidade na perspectiva do usuario. 

Para tratar as diferentes perspectivas, o modelo tern como caracteristica principal o uso 

de requisitos nao funcionais (NFR-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA non-functional requirement) definidos pelo usuario 

durante a solicitacao da qualidade desejada, o que permite maior expressividade na 

declaracao dos requisitos de qualidade. Sao exemplos de requisitos nab-funcfonais: 

desempenho, custo, seguranca e usabilidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Caracterist icas do Mod elo 

O ponto de partida natural para configuracab de servicos personalizados e o usuario e 

seus requisitos de qualidade. Um usuario pode definir niveis diferentes de qualidade 

(QoS - Quality of Service) para aplicacoes distintas e pode estabelecer prioridades no 

atendimento dos requisitos especificados. A nocao de satisfacao do usuario com relacab 

ao servico e definida, neste modelo, peb equilibrfo entre requisitos nafo-funcfonais 

utilizados na descrbab de qualidade requenda peb usuario. Esse trata me nto e 

necessario, pois nem sempre os quesitos de qualidade descritos peb provedor sab 

compreensiveis para o cliente, que pode significar uma desvantagem para ambos. No 

lado provedor, pode significar perder uma oportunidade de negocio; no lado cliente, o 

servico que poderia atender sua necessidade nab e retornado por falha na comunicacab. 

A arquitetura Escher foi estruturada em quatro camadas: Usuario, Aplicacao, 

Middbware e Mecanismos de QoS. Essa divisab foi feita para separar os interesses de 

cada ebmento envolvido, tornando mais facil a tarefa de identificar a caracterizacao da 

qualidade de servico segundo a perspectiva de cada elemento. Por exempb, a camada 

do usuarb contem informacoes de QoS compreensiveis ao usuarb e atividades 

relacionadas ao tratamento destas informacoes. 

Foi estabebcida uma hbrarquia na definicafo das camadas da arquitetura 

Escher que obedece ao nivel de abstracao em que a qualidade de servbo e considerada. 

A camada mais abstrata refere-se a perspectiva do usuario. Esta camada esta voltada 

para captura e especificacao precisa dos requisitos subjetivos do usuario que definem a 

qualidade desejada, bem como as prioridades definidas pelo usuarb que servem de 

orbntacao para o atendimento destes requisitos. A segunda camada da arquitetura 
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representa a aplicacao. Nesta camada a qualidade de servico e tratada atraves de 

parametros mais concretes, que permitem descrever mais tecnicamente as restricoes 

impostas pelo tipo da aplicacao e facilitam o tratamento dos requisitos subjetivos do 

usuario. A terceira camada da arquitetura refere-se ao Middleware, reforcando os 

beneficios deste tipo de tecnologia para ambientes distribuidos. A inclusao desta 

camada explicita a sua importancia como mediador entre a aplicacao e os mecanismos 

que realizam servicos nas camadas mais baixas. Finalmente, a quarta camada da 

arquitetura e dedicada a interface com os Mecanismos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA QoS. Esta camada fornece 

independeneia da arquitetura em relacab a estes mecanismos que sao os responsaveis 

pela realizacab de QoS. A figura detalha a hierarquia de esq ue mas de estado da 

arquitetura Escher bem como os seus relacionamentos. 

As operacoes que detem maior enfese sab as de negociacab e monitoramento. 

De acordo com Ribeiro [45], isso se deve ao fato destas duas atividades serem as mais 

representativas no contexto da personalizacao, pois sab momentos em que o usuario e 

sua percepcab de qualidade de servico estao mais presentes. 

Limitacoes do Modelo 

O modelo enfatiza duas fases do cick) de prestacao de servicos descrito na arquitetura 

SOA definida por Booth em [7], que sab as fases de negociaca0 e rnonitoramento. 

Entretanto, o modelo parte do pressuposto que os servicos ideais ja sab os servicos 

cadastrados na base de conhecimento do modelo, considerando que existe somente um 

unico servico que possa atender a cada uma das requisites do usuario. Portanto, o 

modelo abstrai o feto de que nos registros de servicos (como UDDI, ou ebXML, por 

exemplo) a atualizacab da descricab dos mesmos pode ser realizada a todo instante, o 

que torna essencial que a cada requisicab e/ou consulta de um usuario sobre um servico 

seja realizada uma busca atualizada nos registros de descricab de servicos, para garantir 

um resultado mais preciso para o usuario. E importante no tar que o modelo tambem 

abstrai a fase de selecao de servicos: nessa fese, caso mais de um servico possa atender 

aos requisitos do usuario, uma comparaeab de seus requisitos nao-funcionais e 

necessaria, para que seja selecionado o que atenda melhor as expectativas do usuario. 

Outra limitacab encontrada e a utilizacab de equivalencia sintatica, ao inves de 

um tratamento semantico ao vocabulario utilizado. Os relacionamentos entre requisitos 

nab-funcionais sab adieionados a base de conhecimento por um usuario especialista, que 
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e quern define quais sao os requisitos nab-funcionais que representam uma 

especializacab de requisitos riab-fiincfonais mais generalizados. 

Ao considerar a negociacab de contratos (no ambito da prestacao de servicos), 

a negociacab (e re-negociacao) de contratos entre consumidores e provedores de 

servk;os consiste na troca de mensagens entre as partes, ate que se chegue a um acordo 

ou uma das partes desista da transacao. Esse processo de negociacab, de troca de 

mensagens entre as entidades, e oneroso e demanda tempo, e considerando o 

mapeamento realizado (peb modelo) entre as camadas (da camada mais abstrata ate a 

mais concrete) pode tornar o processo ainda mais dispendtoso e demorado. 

1 1 1 

Layer Layer Layer 

Figura 6: Arquitetura Escher [45]. 

3.1.2. Personae 

Para tratar as questoes relacionadas a servicos descritos com adbao de semantba, o 

modeb Personae [52] foi utilizado. Este modelo de mediacab semantica atua nas fases 

de descoberta, selecab e estabelecimento de contratos de servicoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (SLA, do ingles 

Service Level Agreement). 
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O modelo Personam apresenta uma alternativa as diferencas de vocabularios 

utilizados na prestacao de servicos em geral, onde usualmente, clientes e provedores de 

servicos divergem na sua forma de descrever e perceber as caracteristicas de um 

deterrninado servico. De acordo com Silva [52], essas visoes podem divergir em duas 

dimensoes: na disputa de interesses (onde clientes buscam os menores precos e os 

provedores buscam reduzir seus custos de producab e maximizar seus lucros) e na 

forma como os requisitos de qualidade sab representados. Por esse motivo, o modeib, ao 

inves de partir do pressuposto que ja existe um vocabulario unificado entre provedores e 

clientes de servicos, adiciona a entidade de um mediador que atua como intermediario 

para interpretar as requisicoes dos usuarios e verificar se existem equivalencias entre 

essa requisicab do usuario e as descricoes de servicos que foram adicionadas a base de 

registros de servicos, como UDDI ou ebXML 

A figura a seguir ilustra as entidades do modelo, a adicao da entidade 

"mediador" a arquitetura SOA e os relacionamentos entre as entidades. As entidades 

basicas da arquitetura sab os clientes do servico, os provedores e uma base de registros 

onde os servicos sab anunciados, analogo a uma lista tetefonica, onde produtos e 

servicos sao oferecidos. As entidades e os seus relacionamentos sab descritos na 

subsecao seguinte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Caracteristicas do Modelo 

O modelo e estruturado segundo um modelo de entidades e relacionamentos. Os 

relacionamentos permitem a caracterizacab dos elementos ativos (e.gzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Service Client) e 

concertos abstratos (e.g Goals). Os relacionamentos ainda permitem a visualizacao de 

quais elementos estao envolvidos em cada tarefa do modelo. As entidades de primeiro 

nivel no modelo incluem: (1) clientes (Service Client), (2) provedores (Service 

Provider), (3) registro (Service Registry) e (4) mediador (Mediator). A entidade Service 

Client e caracterizada por dois concertos mais abstratos: goals e QoSDesired. O 

primeiro conceito refere-se ao requisite) funcional desejado (functional requirements) e 

sao tipicamente considerados na tarefa de descoberta de servicos. O segundo conceito 

refere-se as propriedades que qualificam um determinado servico, ou seja, requisitos 

nab-funcionais (non-functional requirements). Estes requisitos estabetecem filtros a 

serem aplicados no caso de descoberta de multiples servicos que atendam a mesma 

funcionalidade (goal). 

No modelo sao definidos dois tipos de relacionamentos: relacionamentos entre 

entidades e relacionamentos entre processos. O primeiro tipo inclui relacoes como find, 

publish (tipicas de SOA), mediates (entre mediadores, clientes e provedores), generates 

(entre mediadores e SLAs), definedBy (entre goals/capabilities, 

QoSDesired/QoSOffered e Junctional e non-functional requirements, respectivamente). 

Os elementos abstratos definidos no modelo sab descritos por ontologias, que 

expressam o vocabulario de base para a mediacao semantica 

Para tratar das eventuais diferencas de representacab nas ontologias de 

descricab de servicos, tres tecnicas de reconciliacab ontolbgica foram formalizadas, as 

quais sab: fusab, integracab e alinhamento. Na tecnica de fusao, ocorre a geracab de 

uma terceira ontologia a partir de duas ontologias originais. A ontologia resultante 

agrega conceitos em comum entre as duas ontologias de origem, representando uma 

visao mais generalizada dos conceitos originais. Na tecnica de integragdo, uma nova 

ontologia e gerada a partir de fragmentos das outras ontologias, sem considerar o que 

existe em comum Estas ontologias geradas sab chamadas de ontologias-nucleo. Ja na 

tecnica de alinhamento, nab ocorre a geracab de uma ontologia mais generica Em vez 

disso e gerado um conjunto de mapeamentos que relacionam o que existe em comum 

entre as ontologias originais. 
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As operacoes sobre servicos no modelo incluem a descoberta e selecao de 

servicos. Idealmente, a fase de estabelecimento de contrato de servico pressupoe uma 

negociacab previa sobre niveis de qualidade desejada. Esta tarefa consiste na analise de 

relacoes de convergencia ou divergencia entre niveis de QoS desejados e oferecidos. 

Consideracbes posteriores a aplicacab destas tecnicas em outras tarefas de maior nivel 

de conplexidade, como a composicab de servicos, monitoramento, negociacab e 

reconfiguracao de servicos compostos, partem do pressuposto da sedimentacab do 

modelo conceitual nas tarefas iniciais. Ouseja, o modelo atua somente nas fases iniciais 

da prestacab de servicos. 

Limitacoes do Modelo 

O modelo, conforme dito anteriormente, atua somente nas fases iniciais do ciclo de 

prestacab de servicos; portanto, o modelo nab inclui as fases de negociacab, 

monitoramento e re-negociacab de contratos de servicos, sendo apontado como sugestab 

para trabalhos futures [52], 

A comparacao entre um unico servico que possa atender a requisicab de um 

cliente e uma cadeia de servicos que possam oferecer a mesma funcionalidade nab e 

disponibilizada no modelo, ou seja, o modelo nab considera a composicao de servicos. 

De acordo com Silva [52], a composicao de servicos nab e abordada no modelo por sua 

conplexidade, e por estar alem do escopo do seu trabalho. Existem, entretanto, varios 

pesquisadores que tern se dedicado a esse terra, como [2, 46 e 58]. Uma das principals 

vantagens da composicao de servicos e a capacidade de compor novas funcionalidades a 

partir de servicos ja existentes, aumentando significativamente a reutilizacao de servicos 

ja existentes. No caso de composicao de servicos, existe a possibilidade de um servico 

composto ser equivalente a um servico simples: nesse caso, e necessario avaliar ate que 

ponto um servico simples e mais vantajoso para o cliente do que uma composKab de 

servicos. Por exemplo, um unico servico de reservas de pacotes turisticos pode ter um 

custo mais elevado do que uma composicao de servicos mais simples que oferecam a 

mesma funcionalidade. 

Para avaliar a aplicabilidade do modelo, fbi ilustrado um cenario de utilizacab 

com base no dominio de servicos de reservas de passage ns aereas. Essa abordagem foi 

utilizada segundo Silva [52], tendo como objetivo demonstrar a aplicabilidade do 

modelo como aplicacab orientada a mediacab semantica, tomando como base o Sistema 



4 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

de Informacbes Turisticas (SFJ-Tur) em exemplos hipoteticos e, baseados nesses 

exemplos, foram apresentados alguns aspectos a serem considerados na inplementacab 

do modelo. 

Na fase de estabelecimento de contratos de servicos, o modelo nab aborda a 

questab da possibilidade de clientes e provedores se encontrarem em diferentes 

focalidades e sujeitos a diferentes legislacbes. Em Garcia [14], sab discutidos em maior 

detalhe as diferentes abordagens que cada pais adota no que diz respeito a contratos 

digjtais e as leis que os regem, e as divergencias que podem surgir na forrnacab de um 

contrato. Tambem sab apresentadas as iniciativas que, com o intuito de estabelecer 

diretri2es para o uso dos meios eletronicos de comunicacab que pudessem ser seguidas 

pefos diferentes sistemas juridicos, sociais e economicos existentes no mundo, 

aprovaram a chamadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lei Modelo da UNCITRAL10 sobre Comercio Eletronico. Esta lei, 

de natureza principiolbgica, contou com a colaboracab de juristas de todo o mundo, 

alem de um grupo tecnico de especialistas, todos enpenhados em apresentar um 

conjunto de regras, internacionalmente aceitaveis, capazes de orientar os legisladores de 

cada pais a eliminar os obstacutos atinentes a aceitacao das vias eletronicas como meio 

valido para as negociacbes, em especial aquelas decorrentes do chamado comercio 

eletronico [14]. 

3.2. Trabalhos Relacionados 

Alem dos modelos utilizados, diversos trabalhos sab considerados correlatos, devido a 

abrangencia das questoes tratadas. Os trabalhos relacionados foram agrupados em 

categorias, para melhor descrever as suas caracteristicas e apontar quais as semelhancas 

ou divergencias da aborda gem do trabalho apresentado nessa dissertacab. As categorias 

nas quais os trabalhos foram divididos foram: (i) descncao semantica dos atributos de 

QoS; e (ii) gerenciamento de direitos digjtais e legislacab. Os trabalhos sab descritos a 

seguir, de acordo comas categorias definidas. 

10 Comiss§o das Nacdes Unidas para o Direito Comercial Internacbnal, conhecida pela sigla 

UNCITRALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (United Nations Commission On International Trade Law) 
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Nessa categoria, tres trabalhos sab descritos. O primeiro trabalho descrito utiliza a 

descricab semantica de QoS no dominio da musica para melhor descrever os recursos a 

serem utilizados petos servicos (ex. qualidade de um arquivo de audio a ser 

comercializado); o segundo trabalho consiste em uma abordagem para descricao de 

qualidade de servicos nrn-a-ftm, considerando todos os atores envolvidos no processo 

de prestacao de servicos; e finalmente o terceiro trabalho trabalhos considera a 

descricab semantica dos quesitos de qualidade dos servicos para a configuracab de 

servicos multimidia. Os trabalhos, as suas caracteristicas e suas contribuicbes sab 

descritas a seguir, respectivamente. 

O trabalho desenvolvido por Raimond em [44] apresenta um estudo detalhado 

do dominio da musica As contribuicbes resultantes dessa tese de doutorado sab 

diversas, dentre elas: a criacab de uma ontologia,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Music Ontology, para informacbes 

relacionadas a producao musical; uma metodologia para avaliacab de ontologias; um 

algoritmo para interligar fontes de informacab na web de forma automatica e um 

conjunto de aplicacbes visando a ilustrar a utilizacao das informacbes relacionadas a 

musica, manipulando tanto colecbes pessoais, conteudo de audio on-line como lidando 

com recomendacoes de musicas. 

A Music Ontology, que tern sido utilizada e avaliada por um grupo 

significativo de pesquisadores e usuarios, apresenta algumas limitacbes. No tocante as 

licencas das obras, utiliza apenas umcampo de informacab indicando sob qual o tipo de 

licenca (CreativeCommons) a obra esta disponibilizada. 

O trabalho desenvolvido em [29], por Mabrouk, Georgantas e Issarny, 

apresenta uma modelagem para QoS extensivel, ou seja, adaptavel as eventuais 

inovacbes tecnologicas. A modelagem de QoS e direcionada para as caracteristicas 

emergentes no contexto de prestacao de servicos, tais como mobilidade do usuario e 

ciencia de contexto de servicos de aplicacab. Considera inclusive QoS fim-a-fim, 

englobando todos os recursos e atores envolvidos na pro vis ao de servicos, o que 

significa, na pratica, considerar (i) o ambiente do servico e o hardware utilizado e a 

infraestrutura de rede; (ii) servicos de aplicacab e (iii) usuarios finais. O trabalho 
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representazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA QoS com informacbes semanticas e utiliza o Modelo de Qualidade de 

Servico Web (WSQM- Web Service Quality Model) proposto por OASIS11. 

A possibilidade de extensab do modeto implica que fatores de QoS especificos 

a um dominio podem ser facilmente adicbnados, tendo em vista que o modelo fbca na 

representacab de QoS com informacbes semanticas ao inves de especificar uma 

linguagem para QoS. De acordo com os auto res, essa abordagem vemsuprir uma lacuna 

encontrada no desenvolvimento de ontologias de QoS, tendo em vista que, apesar da 

extensa pesquisa relacionada a ontologias de QoS, nenhuma delas considera 

simultaneamente os requisitos de QoS fim-a-fim e caracteristicas emergentes de QoS 

relacionadas a dinamica dos ambientes de servicos. De um lado, existem ontologias 

desenvolvidas especialmente para um aspecto especifico de QoS centrado no nivel de 

servico, que nab consideram outros recursos envolvidos na previsab do servico, como 

hardware e a estrutura da rede. De outro lado, existem linguagens genericas de QoS que 

especificam conceitos basicos de QoS e permitem a definicab de conceitos adicionais. 

Apesar disso, essas linguagens nab constituem modelos representativos de QoS por nab 

prover nenhuma especificacab tangivel de QoS. 

O trabalho esta fbcado na representacab de conhecimento de QoS, e faz parte 

de um projeto de pesquisa orientado ao desenvolvimento de um middleware semantico 

para ambientes dinamicos de servicos. O objetivo e o desenvolvimento do modelo de 

QoS que sera utilizado na descoberta, composicab e monitoramento de servicos. 

O trabalho desenvolvido em [61], por Tonnies et. aL, consiste no 

desenvolvimento e implementacab de uma arquitetura denominada PUMA (PUMA-

Personalized Universal Media Access), orientada a servico para adaptacab de conteudo 

multimidia. Os componentes centrais da arquitetura sab: o prepare do ciclo de servicos, 

a vahdacao, instanciacab e monitoramento. Para tratar as dificuldades encontradas 

relacionadas ao suporte apropriado para stream de dados na infra-estrutura atual da web, 

fbi utilizada uma segunda camada de protocolo para auxiliar o transporte de dados 

continues entre servicos web. 

11 OASIS e um consorcio sem fins hicratrvos que impulsiona o desenvolvimento, convergencia e 
adocao de padroes para a sociedade global da informacab. <httpy/www.oasis-open.org> 
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As principais contribuicoes sab: o desenvolvimento da arquitetura supracitada 

para adaptacab de conteudos multimidia considerando a composicao de servicos; a 

implementacab de um protocolo de monitoramento, visando a substituir 

instantaneamente um servico considerado falho por outro que atenda as mesmas 

funcionalidades oferecidas pelo anterior; a otimizafab do tempo de resposta do novo 

servico a ser oferecido ao usuario; e metricas para avaliacab de servicos multimidia. 

Como trabalhos futuros os autores apontam a necessidade do desenvolvimento e 

aplicacab de tecnbas de criacao de cicfos de servicos considerando as restricbes de QoS 

e a utilizacab de ferramentas especializadas para adaptacao de conteudo reduzindo o 

tempo de processamento na substituicab de servicos. 

3.2.2. Gerenciamento de Direitos Digitals e Legisktcao 

Nessa categoria, dois trabalhos sab descritos: um que lida com gerenciamento de 

direitos digitaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (DRM- Digital Rights Management) criando uma ontologia de direitos 

autorais para ser utilizada no ambito da web semantica; e o segundo trabalho consiste 

em uma abordagem de conciliacab entre as diferentes rep resent acbes legais de direitos 

autorais. As caracteristicas dos trabalhos e suas contribuicbes sab descritas a seguir, 

respectivamente. 

O trabalho desenvolvido por Garcia em [16], consiste em um framework 

semantico denominado NewMARS, de Gerenciamento de Direitos Digitais. E possivel 

adaptar o framework conceitual para os diferentes dominios onde se aplicam direitos 

autorais. A conceituacao generka da Ontobgia de Direitos Autorais permite que o 

framework seja configurado para gerenciar direitos e permissbes para qualquer tipo de 

conteudo com direitos autorais. Para validar essa afirmacab, foram utilizados metadados 

do projeto MusicBrainz12\ que possui uma ontobgia propria para o dominio da musica 

(album, faixa, artista, etc.). 

120 projeto MusicBrainz relaciona informacocs sobre artistas e suas gravacoes. As informacoes 

relacionadas sao. no minimo. o tiiuto do album, faixa e duracao de cada faixa. Essas informacocs 

sao mantidas em registros, que sao gerenciadas por vohintarios Obras gravadas podem armazenar 

adicionahnentc informacoes sobre a data e o pais de tancamento, a identiftcacab do CD, uma 

impressao digital acustica para cada faixa e uma anotacao opcional de texto Irs rc anexado. Ate o dia 

29 de julho de 2010, MusicBrainz continha informacoes sobre 560.000 artistas, 830.000 lancamentos 

e 9.8 nuThoes de faixas. Usuarios fmais podem usar MusicBrainz para identificar seus arquivos de 

midia, tais como mp3, aac ouwma. 



46 

As principais contribuicbes descritas no trabalho sab: criacab de uma ontologia 

de direitos autorais baseada nas recomendacbes da Organizacab Mundial de Propriedade 

IntelectualzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (WIPO- World Intellectual Property Organisation); criacab de sistemas de 

gerenciamento de direitos digitais (derivados do framework desenvolvido); negociacab 

de direitos autorais mediada por agentes; e ontologias de direitos autorais especificos 

para diferentes dominios. 

Ja o trabalho desenvolvido em [28], por Lu e Ikeda, consiste em uma iniciativa 

de construir uma ontologia de dominio referente as leis de direitos autorais 

multinacionais - ontologia de direitos autorais internacional (International Copyright 

Law Ontology-ICLOnto) - com um modelo de conhecimento legal orientado a intencab 

considerado um modelo adequado para lidar com a diversidade das representacbes 

legais. A "intencab" modeladae o centre do framework de conceituacab que e utilizado 

para refletir o significado essencial de documentos legais oriundos de diferentes paises, 

e tambem utilizado para verificar as similaridades e diferencas entre as leis 

internacionais de direitos autorais. 

O mapeamento das leis ocorre da seguinte forma, no modelo desenvolvido 

(iLKM- intention-oriented Legal Knowledge Model): o conhecimento legal e dividido 

emtres camadas, que sab: camada de ontologia, camada do modelo legal e camada de 

modelagem de caso. O modelo consiste na modelagem da lei, de forma abstrata, que 

modela conhecimento legal incluindo a intencab da lei, atividade e reivindicacbes 

legais. O modelo de caso modela situacbes existentes no mundo real relacionadas ao 

compartilhamento de informacbes, e cada caso possui um contexto (cenario) que define 

as similaridades ou diferencas entre as representacbes legais dos paises, o que facilita o 

processo de troca de informacab legal aumentando a aplicabilidade do sistema de 

consultas aos mais variados casos. 

As principais contribuicbes sab: desenvolvimento do modelo iLKM, a criacab 

da ontologia de leis de direitos autorais internacional e a demonstracao da aplicabilidade 

do modelo por mek) de um estudo comparativo das leis de direitos autorais da China e 

do Japab. Os autores indicam trabalhos futuros relacionados a utilizacao do modelo 

como servico de consultoria para provisab de servicos com conteudo protegido por 

direitos autorais internacionais. 
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Neste cap itub foram apresentados os dois modelos utilizados como base para a 

realizacao do presente trabalho. Ambos os modebs apresentam tarrto algumas 

caracteristicas fundamentais para o tratamento das questbes levantadas no capitulo 1 

desta dissertacao, quanta algumas limitacbes que necessitavamser tratadas. 

Portanto, mesmo os modelos apresentando caracteristicas altamente desejaveis, 

devido as limitacbes encontradas e as partkularidades apresentadas pelo dominio 

escolhido, tornou-se necessaria a realizacao de adaptacbes para que as funcionalidades 

por etes oferecidas pudessem ser integradas e utilizadas no contexto da previsao de 

servicos no dominio da industria fonografica, que e detalhado no capitulo seguinte. 

Apbs detalhar os modebs utilizados, suas caracteristicas, qualidades e 

limitacbes, foram descritos os trabalhos relacionados. Apesar de existirem diversos 

outros trabalhos que se encaixam na categoria de trabalhos relacionados, os que foram 

citados neste capitufo sao considerados os que apresentam mator afinidade com o 

presente trabalho e que sao direcionados as questbes centrais tratadas no mesmo. 
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"The enemy of every author is not piracy, but 

obscurty."[Tim O'Reilly] 

"There's no such thing as free lunch." [Ditado 

Americano] 

Este capitulo e dedicado a descricab do dominio da industria fbnografica Uma breve 

descricab de sua hisforia e caracteristicas e apresentada. Em seguida, as restricoes 

geograficas e legislativas sab descritas bem como as terra me ntas e mecanismos 

existentes para gerenciar materiais protegidos por direitos autorais. 

Os modebs de negoctos utilizados no dominio, tanto modebs ja estabelecidos como os 

novos modebs criados a partir das mudaneas que a industria enfrentou nos ultimos 

anos, sab apresentados, bem como a sua forma de criar, disponibilizar e captar vafor. 

Finalmente, sab discutidos os desafios que a industria fonografica enfrenta e as 

tendencias atuais. 

48 
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A industria fonografica se transfbrmou, ao longo do seculo XX, na principal 

articuladora de produtos musicais em escala mundial Sua composicao diversa projeta 

uma rede transnacional de agentes e consumidores, sendo um dos melhores exempbs 

do fenomeno da globalizacab dos produtos culturais na sociedade contemporanea. Ou 

seja, a industria fonografica pode ser entendida como um dos principais elementos das 

chamadas industrial culturais; mais do que isso. neste particular, ela opera, ao longo dos 

seus quase cem a nos de existencia, uma transfbrmacao no campo da producab musical, 

sendo responsavel pela forrnacab de audiencias globais. 

Por mais de 50 anos, a industria fonografica vem lidando com mudancas 

tecnologicas que tambem exerceram influencia sobre o seu mercado. Desde a invencao 

do gramofone ate o surgimento dos cd's, os me todos econbmicos que orientavam a 

industria foram pouco alterados, as mudancas que ocorreram foram relacionadas a 

forma de gravacao e reproducao utilizadas. Mesmo com todas as mudancas tecnologicas 

enfrentadas, a industria atingiu grande expansao economica, sendo responsavel por 

movimentar (em 1999) mais de US$ 15 bilhbes [6]. A producab musical pode ser um 

elemento gerador de riqueza a partir de shows e festivais, difusao local e nacional; 

eventualmente, alguns artistas alcancam o mercado internacional de musica, 

promovendo a cultura local Compreender a musica como uma "mercadoria" pode 

amp liar sua avaliacao de uma forma de expressao cultural para um meio de 

desenvolvimento econbmico. 

Com o surgimento da musica digital disponibilizada na internet e o 

crescimento de sua popularidade, a industria fonografica viu sua hegemonia ser 

ameacada pela possibilidade da livre distribuicao de conteudo, e os metodos 

econbmicos ate entao utilizados foram confrontados com a necessidade de adaptacao ao 

novo cenario. Os consumidores, por sua vez, rapidamente adotaram as novas 

oportunidades offereeidas pela tecnologia e, para esses consumidores, a portabilidade das 

muskas e a interoperabilidade dos arquivos se tornaram caracteristicas essenciais. Essa 

afteracao na forma de re lack) name nto entre autor e a sociedade foi justamente um dos 

maiores fe rib me nos populares na historia da musica: o formato digital proporcionou, de 

fato, uma serie de mudancas no ambito de distribuicao e producab das musicas. 
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4.1.1. Restricao geografica e legislativa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A questao da restricao geografica deve ser considerada devido as legislates de cada 

pais. Apesar de nab seremoferecidos exclusivamente bens tangiveis, devido aos direitos 

autorais, algumas musicas sao restritas a um determinado local, ou tern uma forma 

restrita de acesso (somente streaming, por exempto). A questao geografica e legal vai 

alem das preferencias do provedor ou do usuario do servico: ambos estao sujeitos as leis 

tanto do pais onde vivem como das outras tocalidades de onde possam vir a buscar e/ou 

oferecer seus servicos. 

Essas restricbes podem ser operacbnalizadas por mek) de uma tecnologia 

conhecida como DRM (do ingles,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Digital Rights Management), de gerenciamento de 

direitos digitais. As ferramentas que utilizam essa tecnologia possuem mecanismos que 

controlam a forma como o arquivo digital e armazenado e acessado, em quantos e em 

quais dispositivos esse arquivo pode ser armazenado e por quanto tempo eles podem 

permanecer disponiveis em cada dispositivo. Essa tecnologia foi desenvolvida com o 

intuito de combater a pirataria de forma eficaz, mas existem controversias quanto a sua 

forma de implementacab. A ferramenta DRM da Microsoft (Windows Media DRM 

10®) foi disponibilizada pela primeira vez em abril de 1999, e e a ferramenta utilizada 

pelos provedores catatogados na pesquisa No entanto, por ser muito restritiva, acaba 

criando dificuldades para o usuario que adquire o produto por meios legais. 

Algumas das dificuldades encontradas pelos usuarios estao relacionadas a 

criptografia do arquivo protegido. Considere um arquivo de musica protegido com essa 

tecnologia. Para utilizar esse arquivo, e necessario fornecer ao player uma licenca 

digital (chave) que e especifica para o computador ou dispositivo portatil no qual esse 

arquivo sera tocado. O upo de licenca pode permitir que o arquivo seja transferido para 

outros computadores ou dispositivos, mas cada um deles deve estar individualmente 

autorizado por um servidor online licenciado. Parece simples, mas podem existir 

situacbes onde o problema pode ser mais complicado do que aparenta ser. Caso um 

usuario necessite reinstalar o seu sistema operacional este procedimento acarreta na 

perda de sua licenca e, como nem todos os servicos permitiam que fossem feitas cbpias 

de seguranca, ao formatar a maquina o usuario perdia tanto a chave da licenca como o 

arquivo protegido; em alguns casos, ape nas a adicao de um novo componente de 
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hardware pode acarretar na perda da licenca Is so sem contar que o componente de 

DRM no Windows® pode se corromper sem nenhuma razab aparente. 

A grande preocupacao da maioria das gravadoras estava rekcionada a falta de 

controle sobre a forma como os arquivos poderiam ser utilizados; acreditavam que 

permitindo que o grande publico pudesse adquirir uma musica sem essa protecab, a 

quantidade de itens pirateados cresceria exponencialmente. Contudo, em um artigo de 

2007, Steve Jobs fala a sua motivacab para oferecer arquivos que nab utilizassem essa 

protecab13. Segundo Bill Rosenplatt um especialista em DRM e presidente da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GiantSteps Media Technology Strategies, "a industria finalmente pode coletar dados 

concretos sobre como a remocab das restricoes de DRM nos itens adquiridos de forma 

legal afeta a pirataria As estatisticas demonstram que nab ha nenhum efeito." Por esse 

motivo, muitos provedores escolhem nab adotar essa tecnologia como uma forma de 

aprimorar seu relacionamento com o cliente, que ao adquirir um produto por meios 

legitimos espera ser recompensado e nab encontrar maiores restricoes ao utilizar um 

bem que e de sua propriedade. 

A estrategia de recompensar clientes que adquiram produtos de forma licita, 

tambem conhecida como "politicas assertivas" tern se mostrado como uma alternativa 

satisfatoria para encorajar os usuarios a utilizar servicos pagos. Um dos provedores 

pesquisados, Magnatune, utiliza essa estrategia para encorajar seus clientes a divulgar 

os servicos oferecidos e a distribuir o material adquirido para ate tres outras pessoas. Na 

sua pagina14, o criador do servico explica porque utiliza essa politica de distribuicao e 

como ela e uma estrategia satisfatoria para a rentabilidade do servico. O que o servico 

encoraja, basicamente, e a forma mais conhecida de marketing, o tradicional "boca-a-

boca". Segundo o criador do servico, tern sido uma forma eficiente de divulgacab, tanto 

para novos clientes que utilizam seu servico como usuarios finais, como para clientes 

que utilizam o servico para divulgar seu material, usuarios artistas e tambem como 

forma de fidelizacab da sua base de clientes. 

Apesar de haver diferencas entre as legislates de diferentes paises, existem 

iniciativas de uniformizar as questbes em comum das leis relacionadas a direitos 

autorais. Uma dessas iniciativas e a Creative Commons®. Por meio da dessa iniciativa, 

13 Artigo veicukdo no site <httpy/www.apple.conyhotnevvsAhoughtsonniusic/>, no dia 6 de fevereiro de 
2007. 
14 <www.magnatune.com/info/give> 
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licencas sao disponibilizadas, abrangendo um espectro de possibilidades entre a 

proibicab total dos usos sobre uma obra - todos os direitos reservados - e 0 dominio 

publico - nenhum direito reservado. Essas licencas permitem que seja mantido o direito 

autoral ao mesmo tempo em que permite certos usos sobre uma determinada obra (o 

modo como a obra pode ser utilizada e escolhida pelo seu autor, peb detentor dos 

direitos autorais), algo como um hcenciamento com "alguns direitos reservados". Todas 

as licencas requerem que seja dado credito (atribuicab) ao autor ou licenciante, da forma 

que por ele(s) for especificada 

4.1.2. Tipos de licenca 

B © 
j D B Atribuicao: o autor permite que outras pessoas copiem, distribuam e 

executem sua obra (ate mesmo de forma comercial), protegida por direitos autorais - e 

as obras derivados criadas a partir dela - mas somente se for dado credito ao autor pela 

criacab originaL 

- B i a i d Atribuicao e Compartilhamento: o autor permite que outras pessoas 

copiem, distribuam e executem sua obra (ate mesmo de forma comercial), protegida por 

direitos autorais - e as obras derivadas criadas a partir dela - mas somente se for dado 

credito ao autor pela criacab original e que o novo conteudo criado seja licenciado sob 

os mesmos termos que a obra original foi licenciada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

©  ®  |  

M r a M Uso Nao Comercial: o autor permite que outras pessoas copiem, 

distribuam e executem sua obra - e as obras derivadas criadas a partir dela - mas 

somente para fins nab comerciais. 

kg}©© 
Nao a Obras Derivadas: o autor permite que outras pessoas copiem, 

distribuam e executem somente cbpias exatas da sua obra, mas nab alteram sua obra. 

Uso nao Comercial e Compartilhamento pela mesma Licenca: o 

autor permite que outras pessoas distribuam obras derivadas somente sob uma licenca 

identica a licenca que rage sua obra, e que seja dado credito ao autor sobre a obra 

original. 
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Uso nao Comercial e Nao-Derivado:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o autor permite que outras 

pessoas aces sem e compartilhem sua obra, desde que nao a alterem nem a utilize m 

comercialmente. Essa e a licenca mais restritiva de todas, e tambem e chamada de 

"propaganda gratuita", porque ao permitir que a obra seja adquirida e compartilhada 

desde que nab haja alteracab e que seja mencionado e referenciado o autor e sua obra 

Ao escolher uma das licencas, o autor da obra obtem a licenca escolhida em 

tres fbrmatos: (i) Licenca para Leigos: Um resumo da licenca em linguagem simples, 

completa e comos icones relevantes; (ii) Licenca Juridical A licenca detalhada para que 

o usuario tenha certeza que sera valida perante o judiciario; (iii) Licenca para maquinas: 

Uma versao da licenca que pode ser lida por computadores e que ajuda mecanismos de 

buscas e outras aplicacbes a identificar a obra, bem como seus termos de uso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 2 . Modelos de Negocios 

De acordo com Osterwalder e Pigneur [37], a definicao do que consiste um modelo de 

negocios e a seguinte: 'Um modelo de negocios descreve a logica de como uma 

organizacao cria, disponfciliza e capta valor." Para que possa entao ser descrito de 

forma clara e objetiva, um modeb de negocios se sustenta em nove pilares, que sao: 

Value zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACustomer Customer ' 

Parcerias-Chave Atividades-Chave Proposta de 

Valor 

Relacionamento 

com Clientes 

Scxmtntt 

Segmento de 

Clientes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ke y  

Recursos-Chave Canals 

c*azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - . -
savamc Cust° do Estrutura Stream* Fluxo de Receitas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• 

^ 2 

Figura 8: Modelo de Negocios. Adaptado de [37]. 
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• Segmento de Clientes: uma organizacao serve um ou diversos segmentos de 

clientes; 

• Proposta de Valor: busca resolver os problemas dos consumidores e satisfazer as 

suas necessidades com propostas de valor; 

• Canais: as propostas de valor sao entregues aos clientes por meio de canais de 

comunicacao, distribuicao e vendas; 

• Relacionamento com Clientes: o relacionamento com clientes e estabelecido e 

mantido comos clientes de cada um dos segmentos atendidos; 

• Fluxo de Receitas: o fluxo de receitas surge das propostas de valor oferecidas 

comsucesso aos clientes; 

• Recursos-Chave: os recursos-chave sao os bens necessarios para oferecer e 

disponibilizar os elementos descritos previamente; 

• Atividades-Chave: sao as atividades que devem ser realizadas para que a 

organizacao possa oferecer seus produtos; 

• Parcerias-Chave: sao as parcerias firmadas com outras organizacbes, ou seja: 

algumas atividades sao terceirizadas e alguns recursos necessarios sao 

adquiridos fbra da organizacao, necessitando entab de parcerias para realizar 

essas atividades; 

• Custo Estrutural: o custo estrutural refere-se ao custo envolvido na execucao e 

no desempenho de todas as atividades inseridas no modelo de negocios. 

Os modelos de negocios utilizados no dominio sab de grande influencia na 

forma como os servicos sab oferecidos, como os provedores cap tarn os recursos e 

tambem podem indicar como os servicos podem ser negociados. No caso de usuarios 

artistas, e importante dispor dessas informacbes para que possa escolher qual provedor 

se adepta melhor as suas necessidades, tendo em vista que o tipo de modelo de negocios 

esta relacionado diretamente a como esses provedores remuneram os artistas, como 

realizama forma de pagamento e como estabelecem suas estrategias de estabelecimento 

de faixas de preco e de servicos. 
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Dentre os provedores catalogados , os modelos de negocios utilizados sao os 

seguintes. Pagamento por Recomenclacab (do ingles,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PaybyRec), Assinatura, B2B e 

Freemium, que sab descritos a seguir. 

4.2.1. Pagamento por Recomendacao 

Esse modelo de negocios, idealizado pelos criadores do AmieSt®, busca recompensar 

os utilizadores do servico que indieam seus servicos para seus amigos. A estrategia de 

recompensa funciona da seguinte maneira: para que um usuario possa utilizar o servico, 

e necessark) realizar um cadastro no site, e possuir uma conta Paypal'6. Por meio dessa 

conta que se adquire o credito para ser utilizado na conta do site. Para que possa iniciar 

a utilizar o servico e necessario um credito mini mo nessa conta (US$ 3.00), e entab o 

usuario pode escutar musicas (via streaming) e baixar as que forem de seu interesse. 

Note que tambem existe uma conta que necessita ser criada no site, onde os creditos, as 

musicas e recomendacao sao mantidas e gerenciadas. 

Todas as musicas inicialmente sab gratuitas. O preco das musicas e 

incrementado a medida que essa musica e mais recomendada, a medida que se torna 

mais popular, sendo o preco maximo cobrado por musica de US$ 0.98. Um usuario que 

adquire uma musica pode recomenda-la a seus amigos usando um numero limitado de 

"rec's" que recebem (cada usuario recebe uma "recomendacao" por cada dblar que 

adicionarem na sua conta). Uma vez recomendada, os usuarios que a recomendaram 

ganham credito na conta se o preco da musica aumentar, incentivando-o a buscar e 

recomendar boa musica. Caso o usuario recomende uma musica a um centavo ou mais, 

0 provedor pagara a metade da diferenca entre os precos. 

Portanto, se o usuario recomendar uma musica a 10 centavos, e o seu preco 

final for de 90 centavos, o provedor pagara ao usuario que a recomendou 40 centavos 

(metade da diferenca dos 80 centavos). No caso de recomendar uma musica que ainda e 

gratuita, e que essa musica atinja o preco maximo, o provedor paga ao usuario os 98 

centavos diretamente na conta do site (Amie Account). A motivacab para essa diferenca 

entre os tipos de pagamento e a seguinte: ao recomendar uma musica gratuita, o usuario 

1 * Vide anexo 1 
16 Paypal: O servico permite que qualquer pessoa pague da forma que preferir, incluindo cartdes de 

credito, contas banc arias, credito de comprador ou saldos de conta, sem compartilhar informacoes 

financeiras. Disponivel em 190 mercados e 24 mocdas em todo o mundo permite o comercio on-line 

global possibilitando pagamentos em diferentes locais. moedas e icuomas. 
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esta se arriscando mais e porque o provedor deseja que todos os usuarios recomendem 

as musicas que ainda nao foram descobertas pelo grande publico. Outra vantagem do 

modeb e que os artistas detem 70% da receita gerada a cada US$ 5.00 em vendas, e nab 

ha contra to de exclusividade de representacab. 

4.2.2. Assinatura 

Esse modeb de negocios nab considera somente o caso de se vender um produto 

individualmente; ao inves disso. uma assinatura vende o acesso perbdico (mensal, 

trimestral, etc.) a um produto ou servico, ou mesmo um pacote desses produtos e/ou 

servicos durante o perfodo de vigencia da assinatura Podem tambem oferecer um 

perbdo de teste, geralmente de uma semana, para que o usuario possa testar o produto 

e/ou servico oferecido e verificar se o produto atende as suas exigencias e expectativas. 

Esse modelo de negbctos beneficia o provedor devido a garantia de um fluxo 

de receita constante, o que reduz drasticamente os riscos e incertezas para a empresa. 

Em diversos casos, a estrategia de negbctos e estruturada de tal maneira que a receita 

gerada das assinaturas recorrentes seja consideravelmente maior do que a receita gerada 

das compras avulsas (compras realizadas somente uma vez). No caso de assinatura de 

revistas, isso aumenta as vendas, pois nab da ao assinante a opcab de aceitar ou rejeitar 

uma determinada edicab; reduz o custo de aqirisbao para o cliente e permite marketing 

personalizado. Entretanto, para adotar esse modeb, e necessario que haja uma infra-

estrutura robusta para gerenciar as assinaturas. 

Nab somente para os provedores esse modeb apresenta beneficios; os clientes 

tambem podem se beneficiar dete. Se os clientes iriam adquirir o produto regularmente, 

a conveniencia os beneficiara; devem somente to mar a decisab de compra uma unica 

vez, e aguardar o produto ser entregue. Ha tambem a questao psbobgica por tras, onde 

as pessoas que utilizam as assinaturas como se fosse um clube: os assinantes se tornam 

membros, onde a necessidade de "pertencer" pode ser preenchida A estrategia de 

precos no caso da assinatura pode diluir o choque em pagar por itens caros; ao espalhar 

o custo ao fongo de um periodo de tempo, a compra se mostra mais acessiveL 

Organizacbes que utilizam esse modelo de negocios incluem companhias 

telefonicas, provedores de TV a cabo, companhias de telefonia mbvel, provedores de 

internet, provedores de software, empresas de servicos financeiros, academias, sendo 
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que os primeiros a utilizarem esse modelo de negocios foram os jornais e revistas. A 

renovacao da assinatura pode ser feita periodicamente, para que o custo entab de um 

novo periodo de assinatura seja automaticamente pago por meio de um debito 

previamente autorizado em uma conta bancaria ou por meio de um cartab de credito, 

usualmente a renovacao dispbe de alguma vantagem (atrativo) para manter sua base de 

clientes e aprimorar seu relacionamento com os mesmos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.23. BIB 

Esse modelo descreve transacoes comerciais entre negocios, tais como as interacbes 

entre um fabricante e um atacadista, entre um atacadista e um varejista, e assim por 

diante. O termo "B2B" foi cunhado originalmente para descrever as comunicacbes 

eletrbnicas entre negocios ou empresas para distinguir essa comunicacab da feita entre 

organizacbes e consumidores. Atualmente e utilizado para descrever todos os produtos e 

servicos utilizados pelas empresas e/ou organizacbes. Devido a heterogeneidade de 

classificacab encontrada na literature, varios modelos B2B podem ser classificados 

dentro de quatro categorias genericas, que sab: modelo mercantil; modelo de 

manufatura; modelo de compra e modelo de corretagem [21]. O que diferencia essas 

quatro categorias de modelos e sua caracteristka funcional, onde alguns desses modelos 

podem ser centrados no provedor ou comprador, enquanto outros assumem a funcab de 

um intermediario. 

Modelo mercantil: esse modelo permite que atacadistas tradicionais vendam 

seus produtos e servicos via internet com precos tabelados oupor meio de leilbes. Esses 

modelos sao iniciados por atacadistas e geralmente evoluem da "loja fisica" e buscam 

estabelecer uma nova forma de distrfcuicab ou canal de marketing por meio da internet. 

Esse modelo tambem fornece suporte ao consumidor e inclui a comercializacao de 

produtos e servicos que sab oferecidos com custo minimo inclusos em vendas e 

promocbes [65], 

Modelo de Manufatura: esse modelo permite que os fabricantes akancem os 

compradores diretamente pela internet, portanto eliminando os intermediarios e 

diminuindo o canal de disfribuicao, resultando em eficiencia, melhor atendimento ao 

cliente, maior compreensab das preferencias do cliente (comercializando o servico) e 

possibilidade de alcancar uma base maior de consumidores. Alem disso, esse modelo e 
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centrado no fornecedor por natureza e consiste em um fornecedor principal oferecendo 

seus produtos ou servicos para compradores em potencial (geralmente em larga escala) 

via internet. Entretanto, esse modelo pode ocasionar conflitos na cadeia de 

abastecimento do fabricante, isso devido a possibilidade dos compradores poderem 

dispensar o intermediary e conduzir suas atividades diretamente como fabricante. 

Modelo de Compra: esse modelo e centrado no comprador e se refere a um 

comprador principal buscando produtos ou servicos de fbrnecedores em potencial via 

internet Esse modelo encoraja os fbrnecedores em potencial a iniciar relacoes de 

negocios ou transacbes ao se aproximar do comprador na expectativa de fornecer os 

produtos ou servicos que desejam Alem disso, esse modelo nao somente possibilita aos 

compradores a reducao de seus custos com a capacidade de visualizar a lista de produtos 

e/ou servicos sendo oferecidos a eles, mas tambem aprimora o gerenciamento do 

relacionamento como cliente. 

Modelo de Corretagem: esses modelos indicam eixos centrais que aproximam 

compradores e vendedores para transacbes, onde e cobrada de cada um uma taxa para 

cada transacao efetuada [21]. Os modelos inseridos nessa categoria sao o modelo de 

especulacao, modelo de portal de aquisicao (agregador de compradores), modeb 

especialista, modeb distribuidor (portal de distribuicao), modelo de venda e troca de 

bens, modeb mega-troca (mercado independente) e o modelo solucionador. 

Existem tres modebs (especulacao, aquisicao e especialista) identificados 

como sendo centrados no comprador, que estao mais direcionados ao comprador dentro 

dos modelos de corretagem O modelo de especulacao permite as organizacbes obterem 

informacbes em tempo real que podem ser transfbrmadas em vantagem competitiva 

dentre um grande grupo de compradores [65]. 

O modeb de aquisicao visa unir alguns compradores de destaque para adquirir 

produtos ou servicos em grupo de um conjunto de fbrnecedores em potencial via 

internet [60]. O modeb permite que organizacbes (compradores) individualmente 

obtenham beneficbs econbmicos (tais como desconto para compras em larga escala) 

que sao tradicbnalmente recebidos por organizacbes que realizam compras em larga 

escala. 
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Finalmente, o modelo especialista busca agregar grandes quantidades de 

pedidos de produtos complexos para ser executada em trocas. Esse modelo requer que 

as organizacbes tenham um dominio consideravel de entendimento das questbes 

relacionadas a tomada de decisao do cliente e que estejam comprometidos a fornecer 

apok) em tempo real para clientes on-line [65]. A utilizacao de software de apok) a 

decisao e amplamente difundida para auxiliar e aprimorar a utilizacao desse modeb. 

Em contrapartida, o modelo distribuidor e o modelo de venda e troca de bens 

sao centrados no fornecedor. O modelo distribuidor busca agregar um grupo de 

fomecedores de destaque que irao vender seus produtos ou servicos como um grupo via 

internet para um grupo de compradores em potencial. Esse modeb permite as empresas 

(fbrnecedores) diminuir seu custo de vendas por meio de um processamento de pedidos 

e rastreamento dos mesmos feitos de forma mais efbiente. Esse modeb tern um apeb 

adicfonal para os compradores, pois permite que varias transacbes sejam realizadas com 

um grupo de fbrnecedores que oferece uma grande variedade de produtos relacionados 

ou servicos que os compradores desejam adquirir. 

O modelo de troca e venda de bens exige um forte relacionamento com a 

comunidade de fbrnecedores, tendo em vista que esse modeb possibilita a 

comercializacao, troca e re venda de pedidos entre um grupo de fbrnecedores. O sucesso 

do modeb depende da capacidade da organizacao em manter seu relacionamento com a 

comunidade de fomecedores para garantir entab a eficiencia das transacbes [65]. 

Os dois modelos restantes, mega-troca e solucionador, sab considerados 

neutros. O modelo de mega-troca atua como um hub central de comercializacao que 

facilita as transacbes entre compradores e fomecedores. Esse modeb e geralmente 

executado por terceiros que reunem compradores e fomecedores para possibilitar a 

realizacao de negbcfos entre os mesmos [21]. O modeb soluctonador opera de forma 

diferente, visando agregar servicos diferenciados e de valor as vendas de produtos. Esse 

modeb permite que as organizacbes alavancar seu conhecimento especifico em 

determinadas areas e abre a oportunidade de perceber nichos de mercado que 

consideram servicos de valor agregado como sendo de mabr importancia do que o seu 

preco na sua tomada de decisao [65]. 

Dentre os provedores catafogados, o que utiliza esse modelo de negocios e o 7-

digital®, que se propoe a ser um intermediarfo entre os provedores de conteudo e as 
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organizacbes que desejam utilizar esse conteudo de forma comercial, seja em 

campanhas publicitarias, filmes, como distribuidores de conteudo digital (ex. site de 

download, para musicas, audfobooks, e-livros, videos), campanhas promocionais de 

vendas. Essa empresa trabalha com gravadoras, redes de TV, artistas individuals, 

companhias cinematograficas, canais de noticias e artistas independentes, e apbia 

iniciativas de pro gramas de vendas que utilizem conteudos de musica e video para 

recompensar a fidelidade de clientes antigos, como para atrair novos clientes. A sua 

proposta e de reduzir a complexidade envolvendo a questao dos direitos autorais, de 

forma a deixar o servico mais simples e enxuto, de forma a ser mais facil a adaptacao do 

usuario. 

4.2.4. Freemium 

Free mi um e um modelo de negocios que opera da seguinte maneira: oferece servicos 

basicos ou um produto digital que possa ser baixado, gratuitamente, a medida que cobra 

alguma caracteristica especial ou avancada A palavra "freemium" foi criada 

combinando as duas caracteristicas do modeb de negbcfos: 'Tree" e "Premium". Esse 

modeb de negbcfos alcancou a popularidade com companhias da Web 2.0. De acordo 

com o capitalista Fred Wilson, a descricab do modeb e: "De seu servico de graca, 

possivelmente com apob publicitario ou nab, adquira muitos consumidores 

eficientemente atraves do "boca a boca", etc., e entab ofereca servicos adicfonais com 

valor agregado ou uma versao apnmorada do seu servico a sua base de consumidores." 

Apbs a descricab do modelo, foi realizada uma votacab com internautas para 

"batizarem"o modeb, que foi nomeado Freemium [1]. 
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Figura 9: Modelo Freemium. Adaptado de <http://nicolaspujol.com> 

Este e o modelo de negocios que mais ere see em popularidade na internet, pois 

os consumidores estao acostumados a encontrarem servicos oferecidos de forma gratuita 

na rede. A figura acima ilustra a forma como as empresas que utilizam esse modeto de 

negocios captam recursos e geram receita 

O que torna esse modelo popular e comercialmente viavel sab os seus efeitos 

colaterais positivos, tambem chamados de efeitos em rede; efeitos esses que compensam 

a oferta de determinados produtos de forma gratuita As taticas Freemium podem ser 

divididas em quatro categorias [1] : 

Tempo limitado: 30 dias de graca, depois pago. Esse e o modelo de forca de 

vendas. Vantagens: Facilde implementar. 

Desvantagem: Muitos clientes potenciais nab estao dispostos a realmente testar o 

produto, por saberem que, se nab pagarem, nab receberab qualquer beneficio depois de 

transcorridos os 30 dias. 

Recursos limitados: Versab basica gratis, versab mias sofisticada paga 

Vantagem: Melhor forma de maximizar o alcance. Quando os clientes se convertem ao 

Pago, eles o fazem pelas razees certas (reconhecem o valor que estao pagando) e ha 

mais chances de serem fieis e menos sensiveis ao preco. 

Desvantagem: Necessidade de criar duas versbes do produto. Se forem inclusos 

recursos demais na versab gratis, um numero insuficiente de pessoas se convertera ao 

17 A licenca escoHiida para ser utilizada no site e a licenca 'Atrfcuicao e Compartilhamento ", uma 

das seis licencas dispoiubilizadas pela iniciativazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Creative Commons®. 
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Pago. Se forem poucos os recursos inclusos as pessoas nab utilizarab a versab gratis 

pelo tempo suficiente para se converterem ao Pago. 

Acesso limitado: Pode ser utilizado de gra?a por um numero maximo de 

pessoas, porem mais do que isso e pago. 

Vantagem: Facil de Implementar. Facil de compreender. 

Desvantagem: Pode canibalizar o extremo inferior do mercado. 

Limitado ao tipo de cliente: Empresas pequenas e jovens recebem de graca; 

empresas maiores e mais antigas pagam. 

Vantagem: cobra das empresas de acordo com sua capacidade de pagamento. Cativa 

antes as empresas de rapido crescimento. 

Desvantagem: Processo de verificacab complexo e de dificil contrale. 

Para avaliar o impacto no mercado do modelo de "custo zero"18, foi realizado 

um estudo no MIT sobre as dectsoes de compra de consumidores baseadas em 

estrategias de preco normal, preco muito baixo ou custo zero. Os pesquisadores 

observaram que os consumidores repetidamente reagiram de forma muito positiva a 

produtos gratuitos expressando forte preferencia, mesmo que o preco alternativo ao 

gratis fosse tab irrisbrio quanto US$ 0.01. O mero fato de ser oferecido gratuitamente 

aumentouo valor percebido do produto pelo usuario. 

4 3 . Propulsores para InovacSes de Modelos de Negocios 

Ao observar as novas tendencias do mercado, influenciadas pelo novo modelo de 

negocios que vem tomando um espaco cada vez maior, foram identificadas em [20] 

mais de uma duzia de tendencias relevantes e de propulsores para a inovacao de 

modelos de negocios, que sab: 

• Publicacab multimodal (de canais unidimensionais para canais 

multidimensionais, assim como produtos e servicos); 

• Mudancas de geraobes Web (da Web 1.0 para Web n) 

Custo zero para o consumidor. 
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• Qualquer coisa, em qualquer bora, em qualquer lugar, de qualquer forma e 

qualquer pessoa (do ingles, os 5 A's) 

• Customizacao em massa, perfis e estrategias para clientes (do padronizado para 

produtos e servicos customizados) 

• Realidade Aumentada: proporciona ao usuario uma interacao segura, sem 

necessidade de treinamentos, uma vez que o usuario pode trazer para o seu 

ambiente real objetos virtuais, incrementando e aumentando a visab que ele 

tenha do mundo real 

• Servicos baseados em locacbes (de servicos gerais para servicos baseados em 

informacbes geograficas) 

• Convergencia de setores (de setores autbnomos para marcas agregadas) 

• Usabilidade (de aplicacbes e interfaces complexas para as mais intuitivas) 

• Sistemas de pagamento on-line 

• Partkipacao (de estaticas para dinamicas e antropocentricas redes de 

consumidores e comunidades) 

• Mudanfas demograficas e de estilo de vida 

• Globalizacao (integracao de economias regionais e comunidades sociais por 

meio de redes gfobais de ajmunicacao) 

• Arcabouco legal (regulamentacbes de leis especificas para o setor). 

4.4. Consideracoes flnais 

Os cenarios emergentes apontam para novos desafios que a industria fbnografka deve 

enfrentar. O sucesso de qualquer estrategia que a industria venha a adotar esta 

diretamente relacionado as seguintes questoes: protecao de direitos autorais, infra-

estrutura de comunicacao e fbrmas de pagamento. 

A questao dos direitos autorais apresenta cornponentes tecnicos e sociolbgicos. 

Do ponto de vista tecnico, a dificuldade deve-se ao desejo de flexibilidade da parte do 
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usuario (utilizar o bem adquirido em mais de um dispositivo - como por exemplo, seu 

computador, mp3player, etc.) e da necessidade de uma conexao a internet para aplicar o 

gerenciamento dos direitos autorais. 

Do ponto de vista sociolbgico, o desafio consiste em educar o publico sobre o 

impacto que as cbpias ilegais causam na industria; tambem consiste na conscientizacao 

sobre a forma como sera adquirida e utilizada a obra com direitos autorais reservados. 

Tanto a educacao como a conscientizacao sab essenciais para assegurar que a industria 

se mantenha operacional e que existam incentivos para os criadores de conteudo, 

prineipalmente os relacionados a forma de remuneracao. 

A questao da infra-estrutura e a questao de fbrmas de pagamento 

dispombilizadas estao relacionadas, pois a qualidade da expenencia do usuario depende 

da capacidade de entrega com qualidade garantida e tempo de resposta razoavel. A 

qualidade de streaming de audio e afetada se a conexao nab for capaz de garantir uma 

taxa minima de transferencia de dados, o que afeta a percepcab de qualidade do usuario 

e pode afetar negativamente a sua disponibilidade de adquirir ou utilizar esse tipo de 

servico. 



Capitulo 5 

Modelo Estendido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"When you read and understand a poem comprehending 

its rich and formal meanings then you master chaos a 

little." [Stephen Spender] 

Este capitulo e dedicado a explanacao da integracao dos modelos utilizados no presente 

trabalho, e de como as partes integradas oriundas dos respectivos modelos formaram a 

base para o modelo estendido. 

A uniao de modelos formalizados consiste em uma tarefa nao trivial, pois demanda uma 

profunda compreensao dos modebs e das operacbes por etes fbrmalizadas; a 

identificacao de conflitos e a investigacab de uma resolucao para os mesmos e a 

adaptacao dos elementos utilizados nos modelos. 

Sab apresentadas as adaptacbes realizadas para a utilizacao do modelo estendido no 

contexto de prestacao de servicos, que atendem as particularidades encontradas no 

dominio da industria fonografica 

6 5 
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5.1. Uniao dos Modelos 

ConformezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA descrito no capitulo 3, o presente trabalho apresenta uma abordagem 

integrada de dois modelos formais, desenvolvidos para o contexto da arquitetura 

orientada a servicoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (SOA). A abordagem integrada consiste na uniao parcial de dois 

trabalhos relacionados a prestacao de servicos, que tern em comum a enfase nos 

requisitos de qualidade de servicos (QoS - Quality of Service). Os modelos utilizados 

na abordagem integrada sao "ESCHER: Uma arquitetura de qualidade de servicos para 

tratar a percepcao do usuario" [45] e "Personae: Um modelo de mediacab semantica 

para arquiteturas orientadas a servicos" [52]. O modelo resultante dessa abordagem foi 

denominado de modelo estendido. Em outras palavras, o modelo estendido une a 

expressividade de Escher as fases de prestacao de servicos tratadas em Personae. Tendo 

em vista que o modelo Personae compreende as fases iniciais no ciclo de prestacao de 

servicos, as fases de negociacab, monitoramento e re-negociacab de contratos foram 

adicionadas ao modelo estendido. 

Para tornar possivel a uniao dos modelos, primeiramente e necessario um 

conhecimento aprofundado dos modelos e das operacbes por eles formalizadas. 

Posteriormente, e possivel identificar quais as nuances dos modelos a serem 

incorporadas ao modelo resultante. Apbs a identificacao de quais funcionalidades dos 

modelos a serem incorporadas ao modelo resultante, para que a integracab dos modelos 

possa ser realizada, e necessario verificar se existem nuances dos modelos que possam 

ser considered as sobrepostas. Tendo em vista que os modebs utilizados foram 

desenvolvidos para a arquitetura orientada a servicos, tendo em comum a enfase nos 

requisitos de QoS, a forma como descrevem a esrjecificacab dos requisitos do usuario 

divergia, necessitando ser adaptada para posteriormente ser utilizada no modelo 

estendido. Alem da questab do tratamento dos requisitos do usuario, ambos os modelos 

referenciam o estabetecimento de contratos de servicos. Entretanto, para tratar das 

tarefas relacbnadas as fases do cicfo de provisab de servicos, optou-se por utilizar a 

especificacao do modelo Personae (que formaliza as fases de busca, selecab e 

estabelecimento de contratos de servico) ao inves de realizar uma adaptacao da forma 

como os dois modelos tratam a questab de estabelecimento de contrato de servicos. 
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5.2. Adaptacdes realizadas 

A primeira provisao para possibilitar a utilizacao de ambas as especificacoes foi 

relacionada a decisao de quais funcionalidades deveriam ser incorporadas ao modelo 

estendido. Apesar de existirem diversas linhas de pesquisa especificando a forma de 

unificar especificacoes heterogeneas e de verificacao de sua consistencia [11], ao inves 

de utilizar uma dessas abordagens, optou-se por agregar partes da especificacab Escher 

[45] a partes19 da especificacab de Persona? [52]. 

Conforme descrito nos capitulos 1 e 3, um aspecto considerado essencial para 

aprimorar a experiencia do usuario e consequentemente aumentar o seu grau de 

satisfacab, e viabilizar ao usuario um maior poder de expressab na realizacao de suas 

consultas, sem que o mesmo necessite conhecer os aspectos tecnicos envolvidos na 

descricab dos atributos de qualidade de um servico. Apesar de o modelo Personae 

utilizar na fase de descoberta de servicos os requisitos funcionais e nab-funcfonais 

desejados pelo usuario, na sua especificacab nao e claro como os requisitos do usuario 

sab capturados, nemcomo sab definidas as suas preferencias. 

Para contornar essa lirnitacab (descrita no capitulo 3 dessa dissertacao), foi 

utilizada a captura de requisitos de qualidade do usuario realizada pelo modeb Escher. 

O modelo permite que o usuario defina seus requisitos de qualidade de forma abstrata, 

nab sendo exigido do usuario nenhum conhecimento tecnbo relacfonado a descricab de 

atributos relacfonados a qualidade de servicos- Ao capturar os requisitos do usuario, 

definidos de forma abstrata, o modeb realiza um mapeamento desses requisitos ate a 

forma tecnica utilizada pelos mecanismos de manipulacab de atributos de QoS. Mabres 

detalhes sobre a realizacao do mapeamento podem ser encontrados em Ribeiro [45]. 

Entretanto, no contexto do presente trabalho, optou-se por utilizar o 

mapeamento da perspectiva do usuario para a perspectiva da aplicacab, simplificando o 

processo de mapeamento dos requisitos de QoS. As operaobes envolvidas no 

mapeamento realizado por Escher, da perspectiva do usuario para a perspectiva da 

aplicacab sab ilustradas de forma detalhada, indrcando quais os elementos do modelo 

foram utilizados e como o mapeamento simplificado e realizado. Em outras palavras, a 

19 A estrutura do modeb Persons foi manuda. suas entidades e relacionamentos. O que nab foi 
inchiso no modeb estendido foram as fases de busca semantica formalizadas no modeb nem a 
operacao de fusab deontobgias. 
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simplificacao no processo de rnapeamento utiliza partes do modelo Escher, sendo as 

partes utilizadas destacadas confer me ilustrado na figura a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-ttrfcut*s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mm 

•MM 

Figura 10: Mapeamento de QoS do Usuario para a Perspectiva da Aplicacab 

Apos a realizacao do mapeamento simplificado, e possivel utilizar os 

resultados obtidos como entrada para a fase inicial do ciclo de prestacao de servicos: a 

busca por um servico que satisfaca as condicdes definidas pelo usuario e mapeadas para 

a forma como sab descritos os atributos de qualidade de servico. Ao utilizar o resultado 

obtido pelo mapeamento de requisitos de qualidade desejados pelo usuario, o modelo 

Personae utiliza esses requisitos como entrada para iniciar o ciclo de prestacao de 

servicos. As fases de busca, selecab e estabelecimento de contratos compreendem o 

conjunto de fases formalizadas pelo modelo Personae. Conforme descrito no capitulo 3 

dessa dissertacab, o modelo nab atua na fase de monitoramento, negociacab e re-

negociacab de contratos: fases essas que sao consideradas de grande lmportancia para 

[62]. (i) possibilitar a personalizacao de um servico; (ii) garantir que o nivel de 

qualidade acordado entre as partes seja de fato o nivel de qualidade entregue; e (iii) no 

caso de quebra de contratos, uma re-negociacab apresenta uma possibilidade mais 

atrativa para os provedores de servicos, que ao inves de perder seu cliente e ter de arcar 

com as penalidades descrrtas no contrato, existe a possibilidade de chegar a um novo 

acordo. 
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A fase de monitoramento de servicos e de interesse tanto de cliente como de 

provedores de servicos [63]. Do lado cliente, a certeza de que o servico e fornecido de 

acordo com a qualidade desejada garante a sua satisfacao na utilizacao do servico, 

podendo servir de referencia para aquisicoes futuras. Do lado provedor, o atendimento 

dos requisitos de qualidade desejados por seus consumidores possibilitam a melhora de 

seu desempenbo no mercado, podendo se destacar entre os seus concorrentes, aumentar 

o nurnero de consumidores para os seus servicos e conquistar a fidelidade dos clientes. 

A figura a seguir ilustra como e realizado o monitoramento, a partir do contrato de 

servico firmado entre as partes (cliente e provedor), onde sab definidos os niveis de 

qualidade referente ao servico. O monitoramento de servico (na figura,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA QoS 

Monitoring) analisa o nivel de qualidade entregue pelo servico comparado com o que 

foi estabelecido no contrato; e subsequentemente avalia o nivel de satisfacao do usuario, 

que indica se existe a necessidade de adaptacab no contrato de servicos ou nab. 
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Figura 11: Estabelecimento de Contrato de Servico e Monitoramento de Qualidade 

O modelo estendido e o resultado da uniao das funcionalidades desejadas de 

ambas as especificacoes. Em outras palavras, o modelo resultante alia a expressividade 
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dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modelo Escher na especificacab dos requisitos de qualidade com o ciclo de 

atividades da arquitetura orientada a servicos descrha no modelo Personae. A ferramenta 

utilizada no trabalho, Z/Eves, desenvolvida por Saaltnik [47], e uma ferramenta para 

analisar especificacoes em Z. Pode ser utilizada para realizar checagem de tipos, de 

dominios, expansao de esquemas, calculo de pre-condicoes, refinamento de provas e 

prova de teoremas. 

A ilustracab a seguir apresenta o modelo estendido, onde o usuario 

primeiramente define seus requisitos de qualidade, de acordo com sua percepcab de 

qualidade. Posteriormente, o mapeamento da perspectiva de qualidade do usuario para a 

perspectiva da aplicacab e realizado, sendo utilizado como entrada para que a entidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ServiceClient possa realizar uma busca na base de registros de servicos ServiceRegistry. 

Caso a busca realizada retorne um servico que atenda a requisicab do usuario, e 

estabelecido um contrato de servico; o servico e monitorado, (no contrato e estabelecido 

o nivel de qualidade acordada que o provedor deve oferecer) e por meio da obtencao do 

nivel de satisfacao do usuario, pode haver uma adaptagao no contrato de servicos, ou 

uma interrupcab na provisab do servioo-
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Figura 12: Modelo Estendido 
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Confbrme detalhado no capituto 3, o modelo Escher propoe uma separacao de 

perspectivas de qualidade de servico; entretanto, as operacoes de busca e selecao de 

servicos sao abstraidas do modelo. Ja o modeb Persona; realiza essas operacoes sobre 

servbos, mas uma derrttnstracao mais clara de como capture os requisitos do usuario e 

necessaria, o que justifica a necessidade de utilizar a funcionalidade de capture de 

requisitos do usuario realizado por Escher. Portanto, o modelo estendido agrega partes 

de Escher relacionadas a capture dos requisitos de qualidade do usuario as fases de 

prestacao de servicos tratadas em Persona;. 

S3. Funcionalidades adicionadas 

Nesta secao, sao apresentadas as funcfonalidades adaptadas e adbbnadas ao modeb; a 

sua descricab e o tree ho do fbrmalismo correspondente. 

As funcionalidades adbionadas, herdadas de Escher, foram: (a) a descricab dos 

requisitos funebnais e nab-funcionais (de forma adaptada); (b) a descricab dos 

relacionamentos entre os requisitos nab funebnais e os atributos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA QoS (sendo 

especificados como NJrRelationships); (c) a capture dos requisitos de qualidade do 

usuarfo e (d) o mapeamento desses requisitos para a forma como sab definidos pela 

respectiva aplicacab; (e) a obtencab do grau de satisfacao por meio da combinacab de 

uma funcao externa e do esquema UserSatisfactionLevel. 

a) Descricab dos requisitos funebnais e nab funebnais, respectivamente: 

^—FunctionalRequirement 

id: ID 

name: STRING 

class: CLASS 

description: DATATYPE 

domainValue: P VALUE 

Domain: Ontology 

class G Domain.Classes 
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NonFunctionalRequirement _ 

id: ID 

name: STRING 

class: CLASS 

description: DATATYPE 

domainValue: P VALUE 

Domain: Ontology 

classzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e  Domain. Classes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Relacionamentos entre os requisitos rfio-funcionais: 

—NfrRelationships 

SpecializedBy: NonFunctionalRequirement -+> NonFunctionalRequirement 

Realization: NonFunctionalRequirement «-* QoSAttr 

RelatedTo: APPTYPE <-> NonFunctionalRequirement 

ClassifledAs: APPTYPE -> CATEGORY 

MapQoSAttrLevel: QoSAttr x LEVEL -» VALUE x VALUE x VALUE 

dom Realization c dom SpecializedBy zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v dom Realization c ran SpecializedBy A dom ClassifledAs c dom RelatedTo 

c) Captura dos requisitos do usuario: 

UserQoSSpecType 

QoSDesired: NonFunctionalRequirement -** LEVEL 

QoSPriorities: NonFunctionalRequirement x NonFunctionalRequirement 

-** NonFunctionalRequirement 

QoSPreferences: NonFunctionalRequirement -+»LEVEL 

QoSConstraints: NonFunctionalRequirement -** LEVEL 

Satisfactionlevel: LEVEL 

V «/r7, /^r2: NonFunctionalRequirement 

I (nfrl,nfr2) e  dom QoSPriorities A («/>2, G dom QoSPriorities 

. (QoSPriorities {nfrl, nfr2) = n/r/ A QoSPriorities (nfr2, nfrl) = nfrl 

v QoSPriorities (nfrl, nfr2) = nfr2 

A QoSPriorities (nfr2, nfrl) = n/r2) 

A ran QoSPriorities c dom QoSPreferences 

A dom QoSConstraints n dom QoSPreferences = 0 
A QoSDesired = QoSConstraints u QoSPreferences 
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d) Mapeamento dos requisitos do usuario para os requisitos da aplicacab: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-Jrlapping2QoSAttr. 

APERSONAE 

ENfrRelationships 

3 u: UserQoSSpecType; a: AppQoSSpecType; nfrl, nfr2: NonFunctionalRequirement; 

I: LEVEL; q: QoSAttr; QoSlev: QoSAttr x LEVEL -» VALUE x VALUE x VALUE; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v. VALUE x VALUE x VALUE 

I u e  UserPerspective 

A a ^AppPerspective 

A (nfrl, 1) e  u.QoSDesired 

A {nfrl, nfr2) e  SpecializedBy 

A ((a.typeApp, nfrl) e  RelatedTo v (a.typeApp, nfrl) e  RelatedTo) 

A (nfr2, q) e  Realization 

A dom QoSlev c dom MapQoSAttrLevel 

A ran QoSlev c ran QoSlev 

A (qr, / ) e  dom QoSlev 

A V E ran QoSlev 

A u.QoSDesired - u.QoSDesired u {(«/ r2, / )} 

A a.QpSRequired = a.QpSRequired u {(#, v)} 
• UserPerspective' = UserPerspective u 

A AppPerspective' = AppPerspective u {#} 

e) Obtencab do nivel de satisfacao do usuario: 

getQoSPerceived: NonFunctionalRequirement -** LEVEL 

UserSatisfactionLevel 

APERSONAE 

3 u: UserQoSSpecType; c: ServiceLevelAgreement 

I u e  UserPerspective 

A ((u.QoSDesired = getQoSPerceived 

=> u.SatisfactionLevel = High A c. status = / lc / / ve) 

v ((u.QoSDesiredn getQoSPerceived = 0 => u.SatisfactionLevel = Low) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v u.SatisfactionLevel = Medium) 

=> c.status = Negotiating) • UserPerspective' = UserPerspective u {«} 

As funcionalidades utilizadas, herdadas de Persona;, foram: as operacoes de 

alinhamento e integracab de ontologias; busca sintatica de servicos; selecab semantica 
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de servicos e integracab de contratos. Essas funcionalidades se encontram especificadas 

no Apendice 1, que contem a descricab formal do modelo estendido. 

A parte das funcionalidades herdadas dos modelos supracitados, outras 

caracteristicas foram adicionadas ao modelo. A descricab do servico foi sirnplificada, 

abstraindo a parte relacionada aos aspectos tecnfoos de implementacab de um servico, 

sendo adicionada a descricab do servico a localidade (ou o conjunto de localidades) 

onde esse servico e oferecido. A partir da adicao das localidades atendidas, e possivel 

realizar uma busca nos registros de servicos combinando a localidade do usuario com a 

localidade atendida pelo servico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

| getUserGeoLocation: LOCATION 

! LocationBasedServiceSelection 

EPERSONAE 

ServiceSelected!: ID -+»Service 

msg!: REPORT 

ServiceSelected! 

= { ServiceRegistry: Registry; id: ID; S: Service zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I ServiceRegistry e  Registries 

A (id, S) G ServiceRegistry.Services 

A getUserGeoLocation e  S. coverage • (id, S) } 

ServiceSelected! = fj =>  msg! = NoServiceSelected 

ServiceSelected! * Q  => msg! = ServiceSelected 

A opcao por utilizar a definicab de classes de servicos tern duas finalidades: de 

facilitar a classificacao dos servicos de acordo com o nivel de qualidade por eles 

oferecidos, e de facilitar o processo de re-negociacab de contratos, onde o provedor do 

servico que apresenta um nivel de qualidade aquem do nivel acordado, para evitar a 

quebra de contratos e o pagamento de eventuais penalidades, oferece em troca do 

servico que nab atingiu o nivel de qualidade desejado outro servico de classe superior. 

Essa substituicao de servicos visa a continuidade no oferecimento do servico e tambem 

a evitar a sobrecarga da rede. Como essa substituicao de servicos e oferecida como uma 

forma alternativa a quebra de contratos, o novo servfoo oferecido, apesar de ser de uma 

classe de qualidade superior ao oferecido anteriormente, nab pode apresentar um 

aumento no custo. 
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CLASSTYPE ::= FreezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I Basic I P/us 

Service 

Id: ID 

license: Ontology 

Domain: Ontology 

name: STRING 

description: WSDL 

serviceClass: CLASSTYPE 

url: URI 

capabilities: FunctionalRequirement 

QoSOffered: NonFunctionalRequirement -** LEVEL 

coverage: P LOCATION 

targetAudience: DATATYPE 

3 nfr: NonFunctionalRequirement 

• nfr e dom QoSOffered 

A capabilities.classzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e  Domain.Classes 

A nfr.class e  Domain.Classes 

A comparacab de requisitos de qualidade oferecidos pelos servicos atua como 

criterio de desempate, caso dois servicos sejam retornados ao usuario na fase de busca: 

r—FindBestService 

EPERSONAE 

goals?: FunctionalRequirement 

QoSDesired?: NonFunctionalRequirement -** LEVEL 

service!: Service 

msg!: REPORT 

candidates: Service -** NonFunctionalRequirement - H LEVEL 

candidates = { S: Service 1  goals? = S.capabilities • (S, S.QoSOffered) } 

V si, s2: Service; qosl: NonFunctionalRequirement -+» LEVEL; 

qos2: NonFunctionalRequirement LEVEL 

1  (si, qosl) e  candidates AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (S2, qos2) e  candidates 

. if # (QoSDesired? n qosl) > # (QoSDesired? n qos2) 

then service! = si 

eke service! = s2 

O estabelecimento direto de contratos foi adicionado tendo em vista a forma 

como os contratos sao estabelecidos no cenario atual da prestacao de servicos no 
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dominio da industria fonografica, onde quern define o nivel de qualidade a ser oferecido 

e o provedor, cabendo ao usuario aceitar as condicoes oferecidas pelo provedor. A 

sequencia de tarefas realizadas para o estabelecimento de um contrato de servicos e 

apresentada a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SimpleServiceContractEstablishment = SyntacticalServiceDiscovery % 

LocationBasedServiceSe lection § DirectContractEstablishment 

t__DirectContractEstablishment 

APERSONAE 

Requester?: ServiceRequester 

Provider?: ServiceProvider 

QoSAgreed!: NonFunctionalRequirement -+> LEVEL 

service?: Service 

serviceclasstype?: Service -» CLASSTYPE 

contract!: ServiceLevelAgreement 

msg!: REPORT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V nfr: NonFunctionalRequirement -» LEVEL 

I service? e  Provider?, services 

A nfr = service?. QoSOffered 

A QoSAgreed! = service?.QoSOffered 

A contract .'.status = Active 

• ServiceLevelAgreements' = ServiceLevelAgreements u [contract!] 

msg! = ContractEstablished 

A re-configuracao direta de contratos foi utilizada visando a re-adaptacao do 

contrato de servico com o mini mo de transtorno para o usuario, e dando a oportunidade 

para o provedor de oferecer um servico com um nivel de qualidade maior ao que tinha 

sido oferecido antes, sendo uma forma de o provedor buscar uma reconciliacao com o 

usuario antes de haver uma quebra de contrato. Havendo a quebra de contrato, o 

provedor deve ressarcir o usuario, de acordo com as penalidades estabelecidas no 

contrato de servico. Os esquemas referentes ao monitoramento de contratos de servicos 

e de re-adaptacao dos contratos de servicos sab apresentados a seguir, respectivamente. 
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MonitohngContract 

ASIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 c: ServiceLevelAgreement I c. status = Active 

• if c. QoSAgreed * getQoSProvided 

then c.status = Violated 

=> ServiceLevelAgreements' = ServiceLevelAgreements u {c} 

else c.status = Active 

=> ServiceLevelAgreements' = ServiceLevelAgreements 

AdaptationContract 

EPERSONAE 

contract?: ServiceLevelAgreement 

newservice!: Service 

3 c: ServiceLevelAgreement; si, s2: Service; sp: ServiceProvider 

I c. status = Negotiating zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A si = c.service 

A c.service e  sp.services 

/\s2 e  sp.services 

A sl.serviceClass * s2.serviceClass 

A # si.QoSOffered < # s2.QoSOffered 

A sl.QoSOffered * s2.QoSOffered • newservice! = s2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E importante notar que, apbs a fase de monitoramento, pode haver a re-

negociacab de contratos, que pode resultar em duas situacdes: na adaptacato do contrato, 

como demonstrado no esquema AdaptationContract, ou pode resultar na quebra de 

contrato, confbrme indica o esquema NoAdaptationContract. 

^—NoAdaptationContract 

EPERSONAE 

3 c: ServiceLevelAgreement; u: UserQoSSpecType 

I « e  UserPerspective 

A u.SatisfactionLevel = High 

A c  e  ServiceLevelAgreement 

A c. status = Active 

• UserPerspective' = UserPerspective 

A ServiceLevelAgreements' = ServiceLevelAgreements 
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A verificacab das similaridades entre diferentes licencas depende da 

intervencao humana: e necessaria a identificacao de conceitos correlatos entre as duas 

ontologias de licencas, sendo o processo iniciado por meio da operacao de alinhamento 

de classes. Apos a verificacab de similaridades e correspondencias entre os conceitos 

representados nas duas licencas, a operacao de alinhamento de ontologias e utilizada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LicenseBasedAvailability _ __ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

APERSONAE 

Requester?: Service Requester 

Provider?: ServiceProvider 

service?: Service 

OH, 02\: Ontology 

MapSet?: MappingSet 

msg!: REPORT 

3 11, 12: Licensing 

| A service?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e  Provider?.services 

A 11 = Requester?. usrLicense 

A 12 = service?.license 

A OH G Ontology Set 

A 02! e. OntologySet 

• if MapSet?. ClassMappings * 0 then 

OHClasses = Ol '..Classes u {ll.class} 

A 02!.Classes = 02!.Classes u {I2.class} 

A msg! = ServiceSelected 

eke 

msg! = NoServiceSelected 

LicenseBasedAvailability> OntologyAlignment 

Para que possa haver o estabelecimento de um contrato entre as partes, no caso 

de utilizarem licencas diferentes, e necessario que seja realizada uma operacao de 

integracab das licencas utilizadas por ambas as partes, para servir de base legal para o 

contrato. A operacao de integracab de licencas e precedida da operacao de verificacab 

de semelhancas entre as respectivas licencas; caso essas semelhancas sejam verificadas, 

entab o processo de negociacab da provisab de servicos na localidade desejada pelo 

usuario pode ser iniciado. 

Ao iniciar esse processo, o mapeamento realizado na fase anterior (resultante 

da combinacao dos esquemas de LicenseBasedAvailability e OntologyAlignment) e 
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utilizado como entrada, ou seja, para a integracab das licencas primeiramente e 

verificada a existencia de semelhancas entre elas; apbs a verificacab das similaridades e 

que a operacao de integracab de licencas e realizada. A operacao, denominada de 

negociacab de licencas, e composta dos seguintes esquemas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LicenseBasedNegotiation= (LicenseBasedAvailability> OntologyAlignment)^ 

(Licenselntegration > Ontologylntegration) 

! Licenselntegration 

APERSONAE 

Requester?: Service Requester 

Provider?: ServiceProvider 

OH, 021: Ontology 

license!: Ontology 

QoSAgreed!: NonFunctionalRequirement -»LEVEL 

contract!: ServiceLevelAgreement 

MapSet?: MappingSet zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 nfr: NonFunctionalRequirement; cl,c2: CLASS; 11,12, 13: Ontology 

j MapSet?.ClassMappings * 0 
A nfr 6 dom QoSAgreed! 

A 13 e dom license! 

A (cl, c2) & MapSet?.ClassMappings 

A contract! e  ServiceLevelAgreements 

• 13.class = cl v 13.class = c2 

A contract!. QoSAgreed = QoSAgreed! 

A contract .'.license = license! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Ol! = Requester?.usrLicense 

A 02! = Provider?.license 

A ServiceLevelAgreements' = ServiceLevelAgreements u {contract!} 

Depois de realizadas as operacoes de verificacab de semelhancas entre 

licencas, integracab das licencas utilizadas e estabelecimento de contrato, o provedor do 

servico pode atualizar seus registros e adicionar as bcalidades atendidas a bcalidade do 

usuario em questab. Este procedimento facilitaria a operacao de busca de usuarios 

futuros que desejam utilizar seus servicos. 

Vab salientar que, cada pais possui em sua fegislacao, a determinacab de um 

intervalo de tempo no qual os contratos de servbos devem ser armazenados, sendo essa 
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uma questab que necessita de posterior inveshgacao. As operacoes apresentadas 

constituent uma iniciativa para a viabilizacab da provisab de servicos ultrapassando as 

barreiras legais existentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.4. Consideracoes Finais 

Neste capitulo foi ilustrado o modelo estendido, que consiste na uniao parcial de dois 

modelos, Escher e Personae. A uniao parcial permitiu que somente os requisitos 

considerados relevantes para a aplicacab do modelo no contexto da problematica tratada 

no presente trabalho fossem utilizados. A uniao de modebs, ainda que utilizem a 

mesma notacao formal, consiste em uma tarefa nab-trivial, envolvendo certo grau de 

conplexidade 

O modeb estendido resultante da uniao parcial dos modebs originais permitiu 

detalhar e avaliar somente os aspectos mais rebvantes ao contexto do trabalho. Essa 

capacidade de definicab do nivel de abstracao a ser utilizado e um dos beneficios 

oriundos da utilizacao de metodos formais para especificacab de modelos. Avaliar 

propriedades de um modeb a partir de sua especificacab formal nao e uma tarefa 

elementar, pois estas especificacoes em geral sab compbxas e de dificil compreensao. 





Capitulo 6 

Aplica^ao do Modelo Estendido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nothing ever becomes real until it is experienced — even a 

proverb is no proverb to you until your life has illustrated it." 

[John Keats] 

Este capitulo e dedicado a ilustracao de dois cenarios de aplicacab do modelo estendido. 

Cada cenario apresenta nuances distintas tornando possivel avaliar a aplicabilidade da 

extensab do modelo em contextos diversos. 

No primeiro caso, e considerado um usuario leigo que realiza sua busca por servicos. 

Por nao estar familiarizado com aspectos tecnicos envolvendo a descricab da qualidade 

de servicos, o modeb realiza um pre-processamento de sua consulta, que envolve 

conceitos abstratos descritos em alto nivel, mapeando esses conceitos para a forma 

tecnica utilizada na sua descricab. 

No segundo caso, e considerado um usuario com maior conhecimento sobre a forma de 

descricab da qualidade dos servicos, e que tern por objetivo utilizar o servico nab como 

um usuario final, mas como usuario artist a, conforme descnto no capitulo 4 dessa 

dissertacab. Entretanto, esse usuario deve considerar aspectos envolvendo os tipos de 

licenca de cada servico, para entab op tar por sua utilizacao. Devido ao fato de as 

licencas estarem descritas em ontobgias, foi possivel utilizar uma tecnica de 

reconciliacab ontobgica para verificar se existem semelhancas entre a licenca desejada 

peb usuario e a utilizada pelo provedor do servico desejado. 

8 1 
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6.1. Contexto de Aplicacao do Modelo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conforme descrito no capitulo 5, o modeb estendido esta inserido no contexto da 

arquitetura orientada a servicos. Nesse contexto, o dominio escolhido foi o de prestacao 

de servicos no arnbito da industria fonografica. Conforme descrito no capitub 4 dessa 

dissertacao, a industria fonografica se transformou na principal articuladora de produtos 

musica is em escala mundial, sendo um dos melhores exempbs do fe no me no da 

gfobalizafao dos produtos culturais na sociedade contemporanea. Ou seja, a industria 

fonografica pode ser entendida como um dos principais elementos das chamadas 

industrias culturais, sendo responsavel pela formacao de audiencias globais. 

A medida que a Web vem se tornando o bcal de convergencia para provedores 

e consumidores de servicos, surgem novas questbes na provisao dos mesmos, nao sendo 

diferente com a industria fonografica, que tambem necessita se adaptar as novas 

tecnologias e demandas dos usuarios. Como aumento da disponibilidade de servicos, os 

consumidores se tornam cada vez mais exigentes no que diz respeito a qualidade do 

servfoo que desejam utilizar, e cada vez mais conscbntes do vator que esta disposto a 

investir para obter determinado bem ou servico. 

Alem disso, e necessarfo considerar que frequentemente clientes e provedores 

possuem visoes conflitantes sobre qualidade do servico, uma vez que clientes buscam 

maximizar sua satisfacao e minimizar os custos, enquanto os provedores visam 

maximizar seus lucros por meio da otimizacao de recursos. Para que clientes e 

provedores possam consumir e oferecer servicos, as questbes de visbes conflitantes 

sobre os quesitos de qualidade relacionados a servicos necessitam ser tratadas. 

A utilizacao de um modeb de mediacao e fundamental em casos onde existem 

potenciais conflitos de mteresse. Em ambientes orientados a servicos, a mediacao pode 

facilitar expressivamente modelos personalizados que representam uma forte tendencia 

na prestacao de servicos em geral. A personalizacao trazbeneficfos para ambos os lados 

envolvidos na provisao de servbos. No lado do clbnte, existe mafor possibilidade de 

atendimento de suas necessidades, pela consideracao de suas preferencias ou 

prbridades. No lado do provedor, aumentam-se as chances de conquista de uma maior 

parcela de mercado, peb atendimento diferenciado. Isto pode implicar o surgimento de 
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relacoes de fidelidade entre clientes que optam por determinados provedores que estao 

mais preocupados em atender a estas necessidades. 

As crescentes mudancas no cenario de prestacao de servicos exercem um 

impacto tanto nos consumidores como nos provedores de servicos. Para os clientes, a 

quantidade de servicos disponiveis torna quase impraticavel a busca, tendo em vista que 

muitas vezes servicos irrelevantes tambem sao retornados; para os provedores de 

servicos, o mercado ja competitivo se torna ainda mais desafiador, devido a crescente 

quantidade de concorrentes. A personalizacao de servicos torna-se entab o differencial 

dentre os diversos provedores que podem poteneialmente atender as necessidades do 

cliente requisitando o servico. 

O cenario fbi dividido em dois casos: no primeiro caso, e considerado um 

cenario onde o usuario deseja um servico de radio on-line. O tipo de usuario ilustrado 

nesse caso e um usuario final, que nab tern conhecimento de maiores detalhes sobre as 

descricbes tecnicas de requisitos de qualidade utilizados pelos provedores para divulgar 

seus servicos, mas sabe o nivel de qualidade que deseja. Em outras palavras, o usuario 

final esta interessando em duas coisas. servico de qualidade e de baixo custo. No 

segundo caso, e ilustrado um usuario que deseja utilizar o servico de duas fbrmas: como 

consumidor do servico, onde busca material para utilizar em suas futuras composiebes e 

como provedor de conteudo, utilizando o servico para divulgar seu trabalho. Esse tipo 

de usuario esta mais familiarizado com os aspectos tecnicos de qualidade, realizando 

uma busca com maior nivel de detalhamento. 

62 . Primeiro caso: Buscar um servico considerando a 

especificacao gen erica de QoS do usuario 

Considere um usuario que deseja utilizar um servico de radio on-line (tambem 

conhecidos como servicos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "streaming1*). Geralmente, ele acessa um servico de busca 

e realiza uma consulta baseada em palavras-chave na base de registros de servicos. 

Esses registros podem ser comparados ao registro de uma lista telefbnka, onde sab 

descritos os servicos oferecidos. Existem diferentes tecnotogias utilizadas para 

implemeritar os registros de servicos (como por exemplo, UDDI20e ebXML21); 

20 UDDI: Universal Descrqxion, Discovery and Integration 

21 ebXML. Electronic Business using extensible Markup Language 
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entretanto, as diferencas tecnicas entre eles nab sao relevantes para o presente trabalho, 

tendo em vista que ambos esseneialmente sab utilizados como fbrmas de registrar um 

servico. 

Nessa consulta, alguns criterios podem ser utilizados para buscar os servicos de 

forma mais precisa e para que nab sejam re tornados todos os servicos existentes, o que 

tornaria impratieavel para o usuario analisar um por um dos resultados retornados na 

consulta No caso especifico de servicos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Streaming, os requisitos de qualidade a 

serem considerados sab relacionados a taxa de transferencia de dados do servico para o 

usuario, ao atraso e a perda de dados que podem ocorrer durante essa transferencia Os 

valores considerados ideais referentes aos requisitos supracitados sab apresentados na 

tabela a seguir: 

Tabela 1: Caracteristicas de Stream 

Servico Caracterfstica Taxa de Dados Atraso Perda 

Streaming Fluxo urudirecional de informacoes 128 kbps <10 seg <1% 

Fonte: Adaptado de [54]. 

Supondo que o usuario deseja que um determinado nivel de qualidade seja 

oferecido, ele entab define a qualidade desejada atraves da utilizacao de parametros de 

qualidade. O esquema que define o tfoo da especificacab de QoS do usuario e compos to 

por cinco elementos: (i) qualidade desejada (QoSDesired); (ii) prioridades 

(QoSpriorities) do usuario; (iii) as preferencias do usuario (QoSPreferences); (iv) as 

restricoes do usuario, ou seja, o que "exclui" um servico (QoSConstraints); e (v) o nivel 

de satisfacao do usuario (SatisfactionLevet). O nivel associado aos QoSs e definido por 

um tfoo enumerado (LEVEL), que possui tres valores: alto (High), medio (Medium) e 

baixo (Low). A definicao da variavel nivel (LEVEL) atraves de tipos enumerados foi 

motivada pela necessidade de expressar claramente situacbes que dependem deste nivel, 

tais como o inicio da atividade de re negociacab devido ao baixo (Low) nivel de 

satisfacao do usuario (SatisfactionLevet). O nivel de satisfacao do usuario e obtido a 

partir da diferenca entre o nivel de qualidade efetivamente provido pelo servico 

(QpSProvided) e o nivel de qualidade desejada (QoSDesired). 

A opcao por definir as prioridades atraves de relacoes, ao inves de um conjunto 

de prioridades, refere-se ao fato de existirem situacbes em que esta informacab somente 
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e insuficiente [45]. Por exempto, um aspecto importante e o valor que o usuario se 

dispoe a pagar, sendo o custo um dos aspectos mais restritivos na requisieao de um 

servico. Mais especificamente no caso de um usuario final, que esta interessado em 

adquirir um servico de qualidade e que tern como restrieab o valor que esta disposto a 

pagar. Um estudo realizado por Shampanier [50] constata que quando um provedor 

oferece um servico de forma gratuita, do ponto de vista do cliente, a qualidade 

percebida aumenta consideravelmente. Entretanto, se o valor for aumentado, mesmo 

que uma quantia irrisbria como de um centavo, a qualidade percebida pelo usuario do 

servico decai (o estudo foi realizado utilizando comparacbes de valores que variam 

entre noventa e nove centavos e um centavo. Independente da variacao, qualquer vator 

que nao fosse o gratuito, a qualidade percebida pelo usuario diminuia). Caso seja 

considerado um quesito com maior prioridade sobre outro, no caso de aplicacbes de 

audio onde a qualidade do som e considerada primordial, as restricoes de custo podem 

ser cotocadas em segundo piano. O predicado desse esquema tambem define que, se 

dois requisitos pertencem ao conjunto de prioridades do usuario, somente um deles pode 

ser definido como prioritario ou mais restritivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LEVEL ::= HighzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I Medium I Low 

UserQoSSpecType 

QoSDesired: NonFunctionalRequirement -+*LEVEL 

QoSPriorities: NonFunctionalRequirement x NonFunctionalRequirement 

-» NonFunctionalRequirement 

QoSPreferences: NonFunctionalRequirement LEVEL 

QoSConstraints: NonFunctionalRequirement -+> LEVEL 

SatisfactionLevel: LEVEL 

V nfrl, nfr2: NonFunctionalRequirement 

I {nfrl, nfrl) e  dom QoSPriorities A (nfr2, nfrl) e  dom QoSPriorities 

• (QoSPriorities (nfrl, nfr2) = nfrl A QoSPriorities (nfr2, nfrl) = nfrl 

v QoSPriorities (nfrl, nfr2) = nfr2 

A QoSPriorities (nfr2, nfrl) = nfr2) 

A ran QoSPriorities c dom QoSPreferences 

A domQoSConstraints n dom QoSPreferences = 0 

A QoSDesired = QoSConstraints u QoSPreferences 
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Os dois esquemas a seguir ilustram a especificacab dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA QoS tendo em vista a 

perspectiva da aplicacab, bem como a forma como os requisitos sao relacionados, sab 

apresentados a seguir, respectivamente: 

^^ippQoSSpecType 

category: CATEGORY 

typeApp: APPTYPE 

QoSRequired: QoSAttr^ VALUE X VALUEX VALUE 

—NfrRelationships 

SpecializedBy: NonFunctionalRequirement -+> NonFunctionalRequirement 

Realization: NonFunctionalRequirement <—> QoSAttr 

RelatedTo: APPTYPE NonFunctionalRequirement 

ClassifiedAs: APPTYPE -> CATEGORY 

MapQoSAttrLevel: QoSAttr x LEVEL -» VALUE x VALUE x VALUE 

dom Realization c dom SpecializedBy 

v dom Realization c ran SpecializedBy A dom ClassifiedAs c dom RelatedTo 

O usuario caracteriza o nivel de qualidade desejada por meio dos requisitos 

nab-funcionais genericos qualidade de desempenho (QpfP - Quality of Performance) e 

custo (Cost), tendo cada uma um nivel de qualidade associado, alto (High) e medio 

(Medium), respectivamente. Considerando que o requisite) de qualidade de desempenho 

de natureza generica, os NFRs (requisitos nao-funcionais) especificos sao obtidos pelo 

relacionamento de especializacao (SpecializedBy); esse relacionamento e utilizado para 

identificar todos os NFRs relacionados ao tipo de aplicacab. O quesito generico foi 

automaticamente especializado em dois requisitos especificos associados a esse tipo de 

aplicacab: qualidade de stream (QqfStream) e qualidade de audio (QpfAudio). Tendo 

em vista que o nivel de qualidade associado a cada um dos requisitos e herdado do 

requisite generico, o nivel de qualidade associado a eles e alto (High). 
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H i g h H i g h 

U s e r 

P e r s p e c t i v e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 13: QoS na Perspectiva do Usuario 

A operacao que ilustra a captura dos requisitos do usuario e descrita a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_AddQoS2 User 

APERSONAE 

ENfrRelationships 

typeApp?: APPTYPE 

QoSDesired?: NonFunctionalRequirement LEVEL 

QoSPriorities?: NonFunctionalRequirement x NonFunctionalRequirement 

-r* NonFunctionalRequirement 

QoSPreferences?: NonFunctionalRequirement -** LEVEL 

QoSConstraints?: NonFunctionalRequirement -** LEVEL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 u: UserQoSSpecType; a: AppQoSSpecType 

I u. QoSDesired = QoSDesired? 

A u. QoSPriorities = QoSPriorities? 

A u.QpSPreferences = QoSPreferences? 

A u.QpSConstraints = QoSConstraints? 

A u.SatisfactionLevel = High 

A a.typeApp = typeApp? 

A a.category = ClassifiedAs typeApp? 

A a. QoSRequired = 0 
• u e  UserPerspective A a e  AppPerspective 

A UserPerspective' = UserPerspective u {«} 
A AppPerspective' = AppPerspective u {or} 

Os requisitos de qualidade definidos pelo usuario tern um elevado grau de 

abstracab, o que torna necessario que sejam tratados para que possam ser 

operacionali2ados. Para que esses requisitos possam ser traduzidos da sua forma mais 
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abstrata para atributos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA QoS, um mapeamento da perspectiva do usuario para a 

perspectiva da aplicacab necessita ser realizado. 

Esse mapeamento e realizado, por meio de tres relacionamentos diretos: 

especializacab (SpecializedBy), relacao (RelatedTo) e realizacao (Realization). Nab 

somente por meio desses relacionamentos, como tambem por meio de uma tabela de 

mapeamento (MapQoSAttrLevel), indicando os valores dos atributos de QoS que 

representam o nivel de qualidade desejada de forma mais concreta. A operacao que 

realiza esse mapeamento e descrita a seguir: 

r_Jvlapping2QoSA ttr 

APERSONAE 

ENfrRelationships 

3 u: UserQoSSpecType; a: AppQpSSpecType; nfrl, nfrl: 

NonFunctionalRequirement; 

I: LEVEL; q: QoSAttr; QoSlev: QoSAttr x LEVEL -* VALUE X VALUE X VALUE; 

v. VALUE x VALUE x VALUE 

I u e UserPerspective 

A a e AppPerspective 

A {nfrl, I) e u.QoSDesired 

A (nfrl, nfrl) e SpecializedBy 

A ((a. typeApp, nfrl) e RelatedTo v (a.typeApp, nfrl) e RelatedTo) 

A (nfr2, q) <= Realization 

A domQoSlev c dom MapQoSAttrLevel 

A ran QoSlev c ran QoSlev zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A(q,l)e dom QoSlev 

A v e ran QoSlev 

A u.QoSDesired = u.QoSDesiredu {(nfr2,1)} 

A a.QpSRequired = a. QoSRequired u {(q, v)} 

• UserPerspective' = UserPerspective u {u} 

A AppPerspective' = AppPerspective u {a} 

Embora o processo de mapeamento especificado em ESCHER seja constituido 

por tres fases, no modelo estendido optou-se por realizar o mapeamento em uma sb 

fase, da forma mais abstrata como o usuario descreve a qualidade para a forma mais 

concreta como ela e descrita na perspectiva da aplicacab, conforme ilustrado na figura 

abaixo: 
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Q o 3 

3 p *: itka tio n 

' . . a p p m tto 

Q o S 

- ttrib iit^ s 

- p p P*isp - *- :tr zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 14: Mapeamento de QoS 

Na perspectiva da aplicacab, quatro atributos de QoS sab definidos para a 

realizacao dos requisitos especificos da qualidade de desempenho: taxa de dados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(DataRate), atraso (Delay), perda (Loss) e qualidade de audio (AudioQuality). Um 

atributo e definido para realizacao do quesito custo: valor por assinatura (perSignature). 

Essa especializacao e justificada pelo tipo de aplicacab, no caso servicos de radio. Foi 

observado tambem que dentre os provedores de servicos de stream catalogados22, dois 

modelos de negocios sab utilizados: Freemium e Assinatura. Sao modebs que apesar de 

serem distintos em suas definicbes, apresentam uma caracteristica em comum (na forma 

como foram implementados por seus respectivos provedores): o usuario deve adquirir 

uma assinatura com perbdo de utilizacao minimo pre-definido. A figura a seguir llustra 

os requisitos na perspectiva de aplicacab e os valores associados aos mesmos. 

C A urJio Q ua ity> ( 'De la y) ( j ^ ) < b a ta Ra te > <I«SWJD 

S1 2 8 k b p s 
: 1 0 s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< 3 %  1 2 8 k b p s 

U n i t V a l u e 

A p p l i c a t i o n P e r s p e c t i v e 

Figura 15: QoS na Perspectiva da Aplicacab 

Apbs a definicab dos requisitos de qualidade na perspectiva do usuarfo, e do 

seu mapeamento para os requisitos mais especificos da aplicacab, torna-se possivel 

Vide Anexo 1 
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realizar uma consulta ao registro de servicos de forma mais especifica Os valores 

obtidos por meio deste mapeamento sao entao passados ao esquema zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"ServiceRequester", que e demonstrado a seguir: 

ServiceRequester 

id: ID zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

profile: Ontology 

goals: FunctionalRequirement 

UserPerspective: P UserQoSSpecType 

appPerspective: P AppQoSSpecType 

Os esquemas de operacao descritos em Z podem ser executados a partir de 

outro esquema (chamada interna) ou de elementos externos como o usuario ou outros 

sistemas (chamada externa). Operadores especiais de Z possibilitam a execucao de 

esquemas em van as formas, dentre elas pode mo s citar a composicao de esq ue mas. A 

composicao de esquemas caracteriza a execucao sequenciada de dois ou mais esquemas. 

Os operadores de definicab de esquema (ou de expressao de esquemas) "=" e de 

composicao sequencial sao utilizados para a definicab de fases em SO A A fase da 

especificacab de requisitos do usuario, do mapeamento desses valores para os valores 

utilizados pela aplicacab e finalmente para o "ServiceRequester", e definida da seguinte 

forma: SpecificationPhase = AddQpS2User § Mapping!'QoSAttr § ServiceRequester 

E ilustrado na figura a seguir: 

- ppP-a sp-; * 

Figura 16: Resultado do Mapeamento como Entrada para Busca de Servicos 
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Umregistro content basieamente as seguintes informacoes: o no me do servico, 

sua descricab (sendo a linguagem utilizada para descreve-to azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA WSDL23, que especifica 

como sera estabelecida a comunicacao entre o servico e quern o esta requisitando), 

classe, identificador, capacidade ou funcionalidade oferecida que define o requisite 

funcional {Functional Requirement) oferecido pelo servico e finalmente a qualidade 

oferecida, que sab os requisitos de QoS, ou seja, sab os requisitos nab-funcionais (Non 

Functional Requirement). 

A opcab por definir classes de servicos foi utilizada ao observar que alguns dos 

provedores de servicos catatogados oferecem mais de um servico; as classes sab 

utilizadas para definir categorias de servico que apresentam niveis de qualidade 

distintos, apesar de serem oferecidos por um mesmo provedor. A definicab de classes e 

de grande valia na fase de monitoramento: caso o servico nab atenda as expectativas do 

usuario, pode haver uma re negociacab entre as partes para uma eventual oferta de um 

servico de qualidade superior. Essa definicab tambem esta relacionada ao custo do 

servico. Segundo Ribeiro [45], o usuario esta geralmente interessado em maximizar a 

qualidade de desempenho e em reduzir os custos; entre tanto, o aumento de um implica 

no aumento proporcional do segundo. O esquema descrevendo as informacbes contidas 

no registro de servicos e apresentado a seguir: 

WSDL: Web Service Description Language 
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CLASSTYPE ::= FreezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I Basic I Plus 

Service 

Id: ID 

license: Ontology 

Domain: Ontology 

name: STRING 

description: WSDL 

serviceClass: CLASSTYPE 

url: URI 

capabilities: FunctionalRequirement 

QoSOffered: NonFunctionalRequirement -+> LEVEL 

coverage: P LOCATION 

target Audience: DATATYPE 

3 nfr: NonFunctionalRequirement 

• nfr GzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dom QoSOffered 

A capabilities.class e  Domain.Classes 

A nfr. class G Domain. Classes 

Como ilustrado na figura anterior, apbs obter a especificacab dos requisitos de 

qualidade desejados pelo usuario e a definicao do tipo de aplicacab desejada, o servico 

de busca realiza uma consulta com esses para metres na base de registro de servicos, 

conforme o esquema a seguir: 

^-JSyntacticalServiceDiscovery 

EPERSONAE 

goals?: FunctionalRequirement 

serviceName?: STRING 

ServiceDiscoveredSet!: ID -+» Service 

msg!: REPORT 

ServiceDiscoveredSet! 

= { ServiceRegistry: Registry; id: ID; S: Service 

I ServiceRegistry G Registries 

A (id, S) G ServiceRegistry.Services 

A goals? = S.capabiHties 

v serviceName? = S.name • (id, S) } 

ServiceDiscoveredSet! = {} => msg! = NoServiceDiscovered 

ServiceDiscoveredSet! * fj =>  msg! = ServiceDiscovered 
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• Segundo passo: Seiecao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao realizar a busca nos registros de servicos, a informacab ali disponibilizada consiste 

em uma descricab dos servicos. O servico de busca retorna entab os resultados obtidos, 

os servicos recuperados a partir dos parametros utilizados na consulta realizada, que 

podem retornar ape nas um servico ou nenhum servico; como tambem diversos servicos 

similares. O criterk) para setecionar um servico em detrimento de outro seria pela 

comparacao dos requisitos nao-funcionais de cada servico. O quesito prioritario e 

relacionado ao custo do servico; entretanto, o resultado retornado a partir da consulta 

apresenta dois servicos gratuitos de radio, que sao comparados na tabela a seguir: 

Tabela 2: Comparacao dos Servicos de Stream 

Provedor Sonora Napster 

Formas de 

Pagamento 

Cartab de Credito, Boleto Bancario. 
Debito em Conta 

Cartao de Credito, PayPal, Napster Card 

Diferencial 

Assinantes do provedor de internet 

(Terra®) podem incluir o servico Sonora 

na sua fatura mensal 

Capa do album em aka resolucab 

dispo nivel (encarte) 

Acervo <1 milhao de musicas 8.000.000 musicas 
Tipo de 

Midia 
Musica Musica 

Modeb de 
Negocios 

Freemium Freemium 

Formato WMA WMA 

Servico: 

Nome-> 
Limitado Free (radio) 

Nivel de 
Qualidade 

Streaming com personali/acao de 

conteudo (Propagandas inclusas) 
128 a 192 kbps 

Restricab 

Geografica 
Brasil EUA 

Restricab 20 horas mensais DRM-free (sem restricoes) 

Custo Gratuito Gratuito 

Publico-arvo Usuarios Finais Usuarios finais 

Requisitos 

Microsoft Windows XP, Vista Mac OS 

X ou superior; Browsers Internet 

Explorer 6 ou superior, Firefox 2 ou 

superior e Safari; Flash versab 9 ou 

superior; Microsoft Windows Media 

Player 10 ou superior ou Silverlight 1.0 

ou superior, Conexao Banda Larga 

Napster Web Application 

(Windows/Mac/Linux), Internet Explorer 

7 .x; Firefox 2.x, Flash Player 8+; 

Napster software application (Windows) 

Windows XP/Vista; IE 7.x ; Windows 

Media Player 10+ 

Fonte: Acervo do autor 

UFCG/BIBLIOTECA/BC 
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Como apresentado no quadra acima, a busca baseada na funcionalidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (goals) 

retornou mais de um servico. A ilustracao a seguir demonstra a sequencia das operacoes 

acima descritas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Se m fo 

'. - . - - . , ~ Se " . : : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 • :-s ST . : i 

Serv<os 
1ST zrr.i 

Figura 17: Consulta sobre servicos 

Como ilustra a figura acima, podem ocorrer tres situacbes: (i) nao retornar 

nenhum servico, (ii) retornar um unico servico que atenda aos requisitos do cliente, e 

(hi) retornar um conjunto de servicos que atendam os requisitos especificados pelo 

cliente. 

Um quesito importante que deve ser considerado e a cobertura do servico, a 

sua area de abrangencia. Na descricab de um servico foi definida uma variavel 

(Coverage) do tipo (Location), que pode center uma ou mais localidade onde o servico 

e fbrnecido. Para verificar se o servico e oferecido na localidade onde o usuario se 

encontra, uma funcao externa e utilizada, para obter a sua localizacab geografica. 

getUserGeoLocation: LOCATION 

LocationBasedServiceSelection— 

EPERSONAE 

UserGeoLocation?: LOCATION 

ServiceSelectedSet!: ID Service 

msg!: REPORT 

ServiceSelectedSet! 

= { ServiceRegistry: Registry; id: ID; S: Service 
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ServiceRegistry e  Registries 

A (id, S) G ServiceRegistry. Services 

A UserGeoLocation? e  S. coverage • (id, S) } 

ServiceSelectedSet! * {} => msg/  = ServiceSelected 

ServiceSelectedSet! = {} => msg /  = NoServiceSelected zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No exemplo considerado, o usuario esta localizado em territorio brasileiro, ou 

seja, o unico servico que atende aos seus pararnetros de qualidade e que e provido na 

sua bcalidade e o servico Sonora O que significa que, embora a descricab do servico 

possa ser acessada por um usuario em qualquer lugar do mundo, somente se ele estiver 

no territorio atendido (em azul no mapa) ele podera utilizar o servico. 

Figura 18: Restricab Geografica Adaptado de <www.drnb.com.br> 

• Terceiro passo: Negociacab 

Apbs selecionar um servico, antes que o usuario comece a utiliza-lo, e necessaria a 

fbrmacab de um contrato de servico, onde o provedor descreve quais sao as suas 

condicbes para o fornecimento do servico e onde sab descritas as clausulas contratuais. 

No caso de servicos pagos, as facilidades oferecidas e as formas de pagamento 

diferenciadas que possam existir tambem sab descritas. Ao usuario cabe somente 

decidir se aceita ou nab os termos impostos pelo provedor, nab havendo uma interacab 

maior entre as partes: o que ocorre e uma imposicao de condicbes, onde a negociacab e 

"pegar ou largar". 

Para que possa haver uma personalizacab dos servicos, e necessario que o 

usuario exerca uma funcao mais ativa no processo. A personalizacab serve para melhor 
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atender aos clientes e se antecipar as suas necessidades; para to mar a interacao eficiente 

e satisfatoria para ambas as partes e para construir um relacionamento que encoraje o 

retorno do cliente para transacbes futuras e para garantir uma fidelizacab do cliente. Em 

um mercado cada vez mais competitive, a personalizacab e uma peca chave para que os 

provedores possam se distinguir dentre os varios provedores disponiveis e conquistar 

seu espaco no mercado. 

Entretanto, dentre os provedores de servico listados, nenhum oferece um 

suporte a negociacab de detalhes relacionados ao servico, pois ele e uma unidade 

fechada, que e oferecida dessa forma ou de forma alguma. Se no caso o usuario aceitar 

os termos e condicbes impostas pelo provedor do servico, pode-se dizer que a 

"negociacab" foi a termo. Quando isso ocorre, e gerado o contrato entre as partes, onde 

o provedor ditou os termos e o usuario escolheu aceitar esses termos. O in verso pode 

tambem acontecer: pode nao ir a termo. Quando isso ocorre, cabe entab ao usuario 

realizar uma nova consulta e repetir os passos previamente descritos. Ao ser 

estabelecido um contrato, e atribuido ao mesmo um status, definido por um tipo 

enumerado. Os valores admitidos sab utilizados para indicar quando o contrato esta 

ativo, quando houve quebra de contrato e ha a renegociacab e quando foi violado o 

acordo e as partes nab chegaram a um novo acordo. O esquema descrevendo o 

estabelecimento do contrato entre o usuario e o provedor e apresentado a seguir: 

( DirectContraetEstablishment 

APERSONAE 

Requester?: ServiceRequester 

Provider?: ServiceProvider 

QoSAgreed!: NonFunctionalRequirement -+» LEVEL 

service?: Service 

contract!: ServiceLevelAgreement zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V nfrl: NonFunctionalRequirement -** LEVEL 

I service? e  Provider?, services zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nfrl = service?.QoSOffered 

A service?. QoSOffered = QoSAgreed! 

• ServiceLevelAgreements' = ServiceLevelAgreements u [contract!] 
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• Quarto passo: Monitoramento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao ser contratado, o servico tern uma serie de obrigacoes para com o cliente, tod as 

especificadas no contrato firmado entre as partes. De acordo com o dkionario Aurelio, a 

definicab de contrato e "um acordo, trato em que duas ou mais pessoas assumem certos 

compromissos ou obrigacoes, ou asseguram entre si algum direito, para cuja validade a 

lei estabelece determinada forma ou solenidade". O acordo firmado entab passa a ser 

monitorado, para garantir que ambas as partes estao desempenhando o seu papel de 

forma adequada. As formas mais comuns de quebra de contrato, da parte do provedor 

sab: degradacab da qualidade do servico; falha em entregar o servico no nivel de 

qualidade acordado; e aumento do nivel de qualidade (nab autorizado) e 

consequentemente o aumento do custo. 

Para capturar a qualidade efetivamente oferecida pelo servico contratado e a 

percepcab do usuario da qualidade oferecida pelo servico, duas funcbes externas sab 

utilizadas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

getQoSPerceived: NonFunctionalRequirement - H LEVEL 

getQoSProvided: SLA-** NonFunctionalRequirement -** LEVEL 

Da parte do usuario, a forma mais comum de quebra de contrato nesse contexto 

e a falha no pagamento. Evidentemente, um servico pa go sb e fornecido ao usuario apos 

a confirmacab da efetivacab de seu pagamento. Mas no caso de servicos de assinatura, 

onde o periodo contratual consiste em 12 meses consecutivos e os pagamentos sao 

efetuados mensalmente, se um pagamento nab for efetivadb, cabe entab ao provedor 

to mar as providencias cabiveis para que a situacao seja regularizada e que a provisao do 

servico possa seguir de acordo com os termos estabelecidos no contrato firmado. 

Entretanto, existem diversos aspectos relacionados a deteccab de quebra de contrato por 

parte do cliente, aspectos esses que estao alem do escopo desse trabalho. 

Como pode ser observado, tanto a arquitetura Escher como o modelo Persona; 

estao voltados para a percepcab de qualidade do ponto de vista do usuario; portanto para 

que se possa realizar um monitoramento da qualidade do servico prestado e necessario 

que seja considerada como o usuario percebe a qualidade, e qual o seu nivel de 

satisfacao. A introducab de tipos enumerados na variavel nivel ("LEVEL: : = High 
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| Medium | Low")zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA auxilia na captura do nivel de satisfacao do usuario, possibilitando 

assim que o rnonitoramento do contrato de servico utilize esses parametros para avaliar 

o desempenho do servico sob a perspectiva do usuario. 

UserSatisfactionLevel — zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

APERSONAE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 u: UserQoSSpecType 

I u G UserPerspective zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ((u.QoSDesired = getQoSPerceived => u.SatisfactionLevel = High) 

v (u.QoSDesiredn getQoSPerceived =(Z>=> u.SatisfactionLevel = Low) 

v u.SatisfactionLevel = Medium) 

• UserPerspective' = UserPerspective u {u} 

Caso a quebra de contrato ocorra por parte do provedor do servico, para nab 

haver a ruptura do contrato, e possivel que ele ofereya uma classe siperior de servicos 

para compensar o transtorno causado ao usuario. O processo de renegociacao entre 

provedores e clientes pode se tornar oneroso para ambas as partes, sendo a pratica mais 

utilizada no caso de estabelecimento de contratos, a adieab de uma clausula de 

garantias, que no caso de uma falha no servico ser detectada, essas garantias sao 

invocadas para nab haver interrupcao na provisao do servico, e evitar uma sobrecarga 

tanto para os usuarios como para os provedores do service 

Entretanto, no presente trabalho optou-se por utilizar a definicab de classes de 

servicos para implementar as garantias do provedor. Ou seja, no caso de uma eventual 

falha de qualidade do servico, o provedor oferece ao usuario um servico de classe 

superior ao que ele adquiriu primeiramente, que possui um nivel de qualidade mais 

elevado em comparacao ao anterior. O esquema de renegoc iacao e apresentado a seguir: 

! AdaptationContract 

EPERSONAE 

contract?: ServiceLevelAgreement 

newservice!: Service 

3 c: ServiceLevelAgreement; si, s2: Service; sp: ServiceProvider 

I c e ServiceLevelAgreement 

A c. status = Negotiating 

A si — c.service 



AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c.servicezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e sp.services 

A s2 e sp.services 

A sl.serviceCIass * s2.serviceClass 

a# sl.QoSOffered<# s2.QoSOffered- newservice! = 52 

Entretanto, o modelo nab realiza uma mudanca no contrato ou no servico 

provido caso a qualidade do servico esteja abaixo do que for acordado se nab ha a 

percepcao do usuario na queda da qualidade do servico. Caso a percepcao do usuario 

quanto a qualidade do servico seja satisfatoria ('High"), nab ha a adaptacao no contrato, 

respeitando entab a percepcao de qualidade do ponto de vista do usuario. 

^_NoAdaptationContract 

EPERSONAE 

3 c: ServiceLevelAgreement; u: UserQpSSpecType 

I u e UserPerspective 

A u.SatisfactionLevel = High 

A c e ServiceLevelAgreement 

A c.status = Active 

• UserPerspective'' = UserPerspective 

A ServiceLevelAgreements' = ServiceLevelAgreements 
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6 3 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Segundo Caso: Usuario como provedor de conteudo e 

cliente do servico 

Esse tipo de usuario tern um maior conhecimento sobre os aspectos tecnicos envolvendo 

a qualkiade do bem oferecido, sendo mais exigente com o servico que ira utilizar. Por 

estar mais familiarizado com as peculiaridades do dominio esta consciente da qualidade 

maxima que cada formato pode oferecer (mp3, wma, aac, etc.), e realiza suas consuhas 

com uma quantidade maior de informacoes do que o usuario final. 

Este tipo de usuario utiliza um servico de duas formas: 

• Como consumidor do servico, buscando material para utilizar em suas 

futuras composicoes (ex musicas para remixar); 
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• Como provedor de corrteudo (artista), divulgando seu trabalho junto ao 

provedor do servico. 

Muitos provedores oferecem servicos nab somente para os consumidores 

finais, mas tambem oferecem seus servicos para que artistas possam divulgar seu 

trabalho, atuando como intermediaries entre o publico e o artista. Esse tipo de servico se 

tornou um meio mais acessivel para que artistas possam realizar a divulgacao do seu 

material, tendo em vista a abrangencia que um servico desse tipo alcanca sem ter um 

investimento muito alto para a divulgacao do seu trabalho. 

Os provedores que oferecem seus servicos para usuarios artistas trabalham com 

algum tipo de licenca, devido as restricoes de direitos autorais e legislates vigentes. 

Podem exigir contratualmente exclusividade de represerrtacab, ou seja, se um usuario 

artista utiliza um determinado servico para divulgar seu trabalho, esse provedor pode 

limitar que esse material seja veiculado e comercializado somente por ele. Entretanto, 

os provedores de maior sucesso sab os que consideram que "a maioria das bandas 

novatas (ate mesmo todas as bandas em geral) nab se import a que as pessoas roubem a 

sua musica - eles somente se importam de ser ouvidos e notados pelo publico em 

geraL 2 4" "A maioria dos artistas nab tern tanta certeza que as tecnobgias de D R M 

realmente funcionarab a seu favor" [6], 

Como a maioria dos artistas nab acredita que essa tecnologia seja de seu total 

interesse, alguns procuram veicular sua musica a provedores que nao utilizem essa 

tecnologia por varios motivos, dentre eles: (i) consumidores buscam por produtos com 

menor custo, mas nab somente o preco e levado em consideracao; desejam ter uma 

maior liberdade em utilizar o conteudo adquirido da forma que desejarem (sem a 

restricao de quantidade de dispositivos permitidos, ou sem permissao de fazer copia de 

backup); (ii) muitos consumidores quando se agradam de uma determinada musica, 

desejam compartilhar essa experiencia, seja em sua pagina de relacionamentos, rede 

social, etc.; ( i i i ) a musica esta se tornando cada vez menos um bem experimental cujo 

valor e mensurado pela escuta focada se transformando mais do que uma parte em 

determinada experiencia, seja ela relacionada a video games, dispositivos de 

comunicacao, redes sociais e campanhas publicitarias [6]. Os artistas que estab mais 

Entrevista como criador do Magnatune. Extraido de <httpyAvww.magnatune.com/info> 
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atentos a essas mudancas desejam que seu trabalho possa se adequar aos diferentes tipos 

de consumidores e alcancar um publico cada vez maior e mais exigente. 

Os provedores catalogados que sab direcionados ao publico artista sab: 

AmieSt®, 7-digjtal® e Magnatune®. Esses provedores utilizam os seguintes modelos 

de negocios: PaybyRec, B2B e Assinatura. Mesmo sendo voltados para os criadores de 

conteudo, os provedores atuam como um mediador entre os artistas e o grande publico, 

tendo algumas diferencas na forma como oferecem esses servicos e tambem no modelo 

de negocios que adotam Essas diferencas refletem tambem na forma de pagamento aos 

artistas que utilizam o servico como meio de divulgacao e comercializacao de seu 

material. O quadro a seguir demonstra as diferencas entre os tres provedores: 

Tabela 3 : Provedores Voltados para Us uarios-Artistas 

Provedor AmieStreet 7digital Magnatune 

Formas de 

Pagamento 
PayPal e CyberSource 

Cartao de CredMo; Paypat 

SMS (Ingbterra); Cartao 

de Debilo 

Nao informado 

Diferencial 

Possibilidadc de ganhar 

creditos ao recomendar 

music as 

Podcasting; charts; 

videos; trailers; 

audiobooks 

Estimula a distribuicao de 

ate 3 copias dos afcuns 

adquiridos para amigos; 

sclecao cxchisK a: 

Acervo 850.000 music as 
3.500.000 musicas/ 

20.000 videos 
10.000 musicas 

Tipo de Midia Musica Music a/video Musica 

Modelo de 

Negocios 

PaybyRec (Preco por 

demanda) 
B2B Assinatura 

Formato MP3 MP3/AACAVMA 
MP3, WAV, FLAG, 

AAC, OGG 

Qualidade do 

Arquivo 

Nao informado (somente 

alguns arquivos content 

essa inform ac3o) 

192, e 320 kbit/s MP3; 

192, e 320 kbit/s AAC; 

192 kbit/s WMA 

128 kbps 

Restrieao 

Geografica 
EUA e Japao 

Europa. America do 

Norte, Australia e Nova 

Zelandia 

EUA 

Restrieao 
DRM-free (sem 

restricdes) 

Sem restricdes (DRM-

free) para MP3 e AAC; 

restricdes para WMA 

DRM-free 
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Custo 
custo maximo por aJbum 

de US$8.98; 

US$0.77 (faixa) e 

US$7.77 (abuns) 

Preco dcfmido pek) 

usuario iniciando em 5 

dobres; assinatura 

US$15,00 

Publico-arvo 

Usuarios finais; artistas 

que desejam divulgar seu 

material; usuarios que 

buscam novidades a um 

custo minimo 

Empresas que necessitam 

de musica ambiente; 

musica para chamadas em 

espera: musica para 

campanhas pubhcitarias 

Usuario final e artista 

Requisitos 

PC: Windows XPou 

Vista; Mac: Mac OS X 

10.4 ou superior 

7(hgital Locker (para 

gerenc iamento de contas e 

conteudo) 

Independente de 

plataforma 

Obs: 

Musicas iniciam sendo 

gratuitas e a medida que 

sad recomendadas o preco 

e incremcntado 

Preview das musicas e 

uma musica gratuita de 

cada abum (promocdes 

mensais) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DT\ isao dos lucros de 

50/50 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Acervo do autor, adaptado de <armestreetconv7digitol.com 

Para atender melhor seu publico-alvo, existem parcerias oferecklas por 

provedores (descontos em servicos, veiculacao de propagandas, sugestao de faixas aos 

consumidores e etc.), princroalmente da parte do 7-digjtaKD, que oferece seus servicos 

para empresas que utuizarao esses servicos e agregarao valor ao material adquirido. 

Esse provedor conecto o artista aos criadores de conteudo, ou seja, aos clientes que 

desejam utilizar essa musica como trilha sonora de campanhas publicitorias, jogos, 

filmes, etc. 

Remuneracao 

A forma como os provedores remuneram os artistas pelo conteudo comercializado varia 

muito de um provedor para outro. Alguns dividemos lucros em "meio a meio", mas no 

caso do provedor 7-digjtoKSD existem algumas diferencas no pagamento relacionadas a 

licenea utilizada Nenhum dos provedores catalogados exige exclusividade na 

contratacao dos servk;os, deixando o artista livre para escolher mais de um provedor de 

servicos para disponibilizar e divulgar seu trabalho. 

Por questoes de qualidade, o provedor Magnatune® exige que o artista 

disponibilize um material para ser avaliado, se o material esto adequado aos padroes de 
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qualidade adotados pefo provedor. Apos o periodo de avaliacao, o artista pode (ou nab) 

comercializar seu trabalho por meio desse provedor. Ja o provedor AmieSt nab realiza 

esse controle, o que pode interferir na qualidade dos produtos oferecidos, e tambem 

impossibilita que haja a informacao sobre a qualidade dos arquivos disponibilizados. 

Somente alguns arquivos content essa informacao, o que dificulta a realizacao de uma 

busca por qualidade, por exemplo. 

• Primeiro passo: Busca por um servico 

Para um artista escolher qual provedor utilizar, primeiramente ele deve decidir que tipo 

de controle deseja exercer sobre o material por ele criado. Caso queira um controle mais 

rigido, deve escolher um provedor que utilize a tecnologia de DRM para proteger seus 

direitos como autor da obra comercializada. Caso nab haja o desejo de um controle 

sobre o material disponibilizado, pode ser feita a selecab de provedores que nab 

trabalham com nenhum tbo de restrieao ao conteudo. 

Ao realizar a busca por um provedor de servico, o usuario artista realiza uma 

consulta mais detalhada, com mais para metro s enwlvidos, como por exemplo, 

relacionados a qualidade, a forma de remuneracao praticada pelo provedor e quanto ao 

tbo de licenea com a qual o provedor trabalha Apesar desse tbo de usuario ter um 

conhecimento mais aprofundado sobre o tipo de qualidade envolvida, optou-se por 

utilizar o mesmo mapeamento para a entrada para busca de servicos, como realizado no 

primeiro caso. 

Esse tipo de usuario, que deseja um servico onde possa adquirir obras de outros 

artistas e tambem comercializar as suas obras, e considerado tanto cliente do servico 

como provedor de conteudo. Os valores utilizados na consulta do usuario artista serao 

descritos a seguir. O quesitozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA QofP, que significa qualidade de desempenho como no 

exempb anterior: como nesse caso o servico desejado e de aquisicao de musica, nesse 

caso o requisite generico fbi especializado em um requisite especifico associado a esse 

tbo de aplicacab (download): qualidade de audio (QofAudio), que tern o nivel de 

qualidade associado herdado do requisite mais generico. Um requisite muito importante 

para esse tbo de usuario e a forma de remuneracao da parte do provedor de servico para 

o provedor de conteudo (no caso, o usuario artista). O requisite ArtistPaymentForm, 

representa esse requisite nab-funcbnal e o nivel associado a ele e alto. O usuarfo artista 

desse exempb utiliza uma licenea que permite que outros utilizem sua obra de forma 
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nao-comercial, ou seja, autoriza que sejam feitas copias desde que para uso particular. A 

ontologja utilizada para especificacao de direitos autorais e a definida por Garcia [15]. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

High ( QofP ) ArtistPaymentForm" 

••'QofAudio 

Ĉost_̂ > High 

High 
Medium 

User 

Perspective 

Figura 19: QoS na perspectiva do usuario artista 

E os requisitos equivalentes na perspectiva da aplicacao: 

~—-rr—. •r'ProfitShare"' 
<. FormatQuahty..^ -

perPurchase 

256kbps 
Unit Value Unit Value 

Application Perspective 

Figura 20: QoS na perspectiva da aplicacao 

A operacao de busca entab e realizada com base nos requisitos especificados 

pefo usuario, e as suas prioridades relacionadas aos requisitos de QoS sab estabelecidas. 

• Segundo passo: Selecao de servicos 

Assim como ocorre com o usuario final, o servico de busca retorna os resuhados 

obtidos, os servicos recuperados a partir dos parametros utilizados na consulta realizada, 

que podem retornar apenas um servico ou nenhum servifo; como tambem diversos 

servicos similares. O criterio para selecionar um servico em detrimento de outro seria 

pela comparacao dos requisitos nab-funcionais de cada servico. Comparando as 

facilidades/vantagens offeree idas por cada servico, as for mas de remuneracao, 
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eslrategias de marketing utilizadas e se existem restricdes no contrato referentes a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

exclusividade de representacao. 

Da mesma forma que ocorre com o usuario final, os resultados obtidos pefo 

usuario artista podem ser diversos, caso isso ocorra, e necessario que haja uma 

comparacao dos requisitos de qualidade oferecidos por cada servico, de forma que 

aquele que atender da melhor forma os requisitos desejados pelo usuario seja 

selecionado. O esquema que realiza essa operacao e descrito a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^—FindBestService zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EPERSONAE 

goals?: Functional Requirement 

QpSDesired?: NonFunctionalRequirement -» LEVEL 

service!: Service 

msg!: REPORT 

candidates: Service NonFunctionalRequirement LEVEL 

candidates = { S: Service I goals? = S.capabilities • (S, S.QpSOffered) } 

V sE s2: Service; qosl: NonFunctionalRequirement -» LEVEL; 

qos2: NonFunctionalRequirement LEVEL 

I (si, qosl) e candidateszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A (S2, qosl) e candidates 

. if # (QpSDesired? n qosl) > # (QpSDesired? n qos2) 

then service! = si 

else service! = s2 

Note que pode haver diferentes tipos de servi90 sendo oferecidos pelo mesmo 

provedor. A figura a seguir ilustra os do is primeiros passos supracitados: 
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/ 

/ v / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ \ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

: -. _-

k / 

Figura 21: Busca por Servicos 

No modelo Persona? [52], ha a possibilidade de selecab de servicos baseados 

nas preferenciaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (QoSPreferences), prioridades (QpSPriorities) e tambem de se excluir 

servicos baseados nas restricdes (QoSConstraints) definidas pelo usuario. Caso o 

usuario estabeleca como restrieao nab trabalhar com servicos que utilizem tecnotogias 

DRM, o filtro QoSConstraints e utilizado. 

• Terceiro passo: Negociacao 

O processo de negociacao entre usuarios artistas e os provedores de servicos ocorre de 

forma nao-uniforme; os provedores catalogados que sab voltados/direcionados para esse 

segmento de mercado (que oferecem servicos para provedores de conteudo) oferecem 

alguma nuance de diferenciacao nos tipos de servicos oferecidos; entretanto, cada qual 

com suas respectivas restricoes e de igual forma o usuario artista deve aceitar todas as 

condicoes impostas sobre o servico para que possa utiliza-lo. Caso queira alguma 

condicab alem das que sab oferecidas, deve contatar o provedor, que analisara a 

contraproposta do artista e entab podera decidir se deseja adaptar seu servico as suas 

necessidades, se essa nova forma de oferecer seu servico e economicamente viavel e 

atrativa Entretanto, essa negociacao e de dificil operacionalizacab, pois existem 

diversas variaveis envolvidas. 

Apesar da dificuldade de operacionalizacab desse tfoo de negocia9ao, deve-se 

considerar a possibilidade de haver um servico que atenda aos requisitos do usuario 
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artista, mesmo sem a personalizacao do servico. O que ocorre comos usuarios finais, de 

nab poderem acessar um determinado provedor devido a sua localizacao geografica, 

tambem ocorre no caso de usuarios artistas. 

Varias iniciativas para representacab de direitos autorais tern sido apresentadas, 

dentre elas a anteriormente citadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CreativeCommons. Essa alternativa, entretanto, falha 

por nab apresentar a flexibilidade necessaria para incluir ter mo s adicionais as licencas, 

como licencas comerciais e suporte computacional avancado [16]. Uma alternativa para 

contornar esse problema seria considerar a utilizacao de ontotogjas para representar as 

leis de direitos autorais. Utilizando ontologias para representar as restricoes impost as 

pelos tipos de licence, torna-se possivel realizar operacoes sobre essas ontologias para 

verificacao de semelhancas e equivalencias, por exemplo. No caso especifico do 

dominio apresentado, a possibilidade de verificacao de equivalencias nas instancias 

legais que restringemo acesso a um determinado servico, abre oportunidades para que o 

servico possa ser oferecido em outras localidades, tornando possivel transpor a barreira 

da legislacao territorial [15]. Na descricao do servico, encontra-se a ontobgia 

especificando o tipo de licenea utilizado, conforme o esquema a seguir: 

Service 

Id: ID 

license: Ontology 

Domain: Ontology 

name: STRING 

description: WSDL 

serviceClass: CLASSTYPE 

url: URI 

capabilities: Functional Requirement 

QoSOffered: NonFunctionalRequirement -» LEVEL 

coverage: P LOCATION 

target Audience: DATATYPE 

3 nfr: NonFunctionalRequirement 

• nfr edom QoSOffered zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A capabilities, class e Domain. Classes 

A nfr.class e DomainClasses 

Considerando que o esquema de selecab de servicos (baseado nos requisitos de 

qualidade) retornou um servico que nab esta disponivel na localidade do artista, torna-se 
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necessario realizar uma comparacao das licencas utilizadas. Primeiramente, e realizado 

um alinhamerrto de classes. Segundo Silva [52], quando difererrtes ontologias sab 

utilizadas para especificar o mesmo dominio, e necessario realizar um alinhamento 

previo de classes, que permite a verificacao de propriedades de correlacab entre as 

permissoes e direitos das respectivas ontotogias de licencas. O conjunto resultante do 

mapeamento e denorrunadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MappingSet, sendo este o conjunto de mapeamentos de 

entrada para a comparacao das respectivas licencas. 

O processo de alinhamento de ontologias e um processo se mi-auto matico que 

gera um conjunto de mapeamentos entre os concertos e as propriedades das ontologias 

de origem. Esse processo e dito semi-auto matico, pois necessita de intervencao humana 

na tarefa de inicializacab do processo de alinhamento. Esta inicializacab consiste na 

associacao de um conceito ou propriedade de uma ontobgia com algum conceito ou 

alguma propriedade de outra ontologja Nab existem relacoes de classes, propriedades 

ou instancias determinadas a priori entre as difererrtes ontologias [52]. Esses 

mapeamentos consistem em um conjunto de associacoes iniciadas por meio de 

intervencao humana, tendo em vista a necessidade da indicacao de quais os concertos, 

nas duas ontologias que sab equivalentes ou similares [53]. 

, LicenseBasedAvailabitity 

APERSONAE 

Requester?: Service Requester 

Provider?: ServiceProvider 

service?: Service 

OH, 021: Ontology 

MapSet?: MappingSet 

msgh REPORT 

3 11, 12: Licensing 

| Requester? e ServiceRequesters zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Provider? e ServiceProviders 

A service? e Provider?.services zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A 11 — Requester?. usrLicense 

A 12 — service?.license 

A OH G OntologySet 

A 02! e OntologySet 

• if MapSet?.ClassMappings * 0 then 

Ol.'.Classes = Ol'..Classes u {ll.class} 

A 02'..Classes = 02.'.Classes u {I2.class} 
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA msg! = ServiceSekcted 

else 

msg! = NoServiceSelected zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apos o alinharnento das ontologias de licencas utilizadas e da verificacao de 

semelhancas e equivalencias entre as respectivas ontologias, para que o servico possa 

ser oferecido ao usuario alguns ajustes necessitam ser realizados. Como por exemplo, a 

integracab das licencas para o estabelecimento do contrato de servico. A operacao de 

integracab de licencas e necessana para que o contrato possa refletir as nuances das 

restricoes e permissoes dos dois ttoos de licencas. As semelhancas entre as licencas 

fbram verificadas (utilizando o processo de alinhamento de ontologias), e entab o 

processo de integracab de licencas pode ser realizado. O esquema a seguir indica a 

operacao de integracab de licencas. 

Licenselntegration 

APERSONAE 

Requester?: Service Requester 

Provider?: ServiceProvider 

OH, 02!: Ontology 

license!: Ontology 

QoSAgreed!: NonFunctionalRequirement -^LEVEL 

contract!: ServiceLevelAgreement 

MapSet?: MappingSet 

3 nfr: NonFunctionalRequirement; cl,c2: CLASS; 11, 12, 13: Ontology 

| MapSet?.ChssMappings * 0 

A nfr e dom QoSAgreed! 

A 13 e dom license! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A (cl, c2) e MapSet?. ClassMappings 

A contract! e ServiceLevelAgreements 

• 13.class = cl v 13.class = c2 

A contractf.QoSAgreed = QoSAgreed! 

A contract .'.license = license! 

A Ol! — Requester?.usrLicense 

A 02! = Provider?.license 

A ServiceLevelAgreements' = ServiceLevelAgreements u {contract!} 
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• Quarto passo: Monitoramento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao ser contratado, o servico tem uma serie de obrigaooes para com o artista, todas 

especificadas no contrato firmado entre as partes, onde tambem se encontram 

especificados os seus direitos, tanto os direitos do provedor do servico como os direitos 

do usuario artista. As nuances do contrato entre usuario final e provedor diferem das do 

contrato entre o usuario artista e provedor, como por exemplo: um provedor pode exigir 

do artista exclusividade de comercializacao, algo que nab ocorre na interacab usuario 

final e provedor de servico. O que ocorre apos o estabelecimento de contrato, e anterior 

a fase de monitoramento e a integracab do contrato. A sequencia de esquemas que 

compoem essa fase e: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

License BasedNegotiation = (LicenseBasedAvailability > OntologyAlignment)% 

(License Integration > Ontology Integration)?' Contractbitegration 

As questoes de quebra de contrato sab similares nos dois casos: as questbes 

mais comuns sab de falha de pagamento, falha em repassar ao artista a sua parte nos 

lucros, comercializar ou utilizar o trabalho do artista de forma nab especificada no 

contrato, utilizar o trabalho do artista de forma nab autorizada pelo mesmo, degradacab 

da qualidade do produto oferecido, o que pode prejudicar a imagem do artista e afetar 

seu desempenho mercadologico. 

A fase de monitoramento ocorre da mesma maneira que ocorre no primeiro 

caso descrito, sendo mensurado o grau de satisfacao do artista com o servico utilizado, 

bem como o nivel de qualidade que e entregue efetivamente. No caso de existir uma 

falha no acordo, da parte do provedor do servico, e possivel re-negociar um novo 

acordo de forma mais ag?L utilizando o processo de re-negociacao baseada em classes de 

servicos. 

6.4. Consideracoes Finais 

Neste capftulo foram ilustrados dois cenarios de aplicacao do modelo estendido. No 

primeiro cenario, o objetivo foi demonstrar a aplicabilidade do modelo para atender as 

necessidades de um usuario final no dominio da industria fonografica Como esse tipo 

de usuario utiliza os servicos de forma direta, ou seja, somente como consitmidor final, 

para maior clareza da ilustracab, optou-se por demonstrar as fases no ciclo de provisab 

de servicos de forma consecutiva 
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No segundo caso, o objetivo fbi demonstrar a possibilidade de realizar 

comparacoes entre os termos das licencas as quais os provedores de servico e usuarios 

artistas (provedores de conteudo) estab sujeitos. As tecnicas de reconciliacao ontofogica 

utilizadas viabilizam a realizacab de mapeamentos entre as licencas, servindo de base 

para a negociacao entre as partes visando um acordo. 

Apesar da que stab dos direitos autorais e tipos de licencas serem comuns aos 

dois casos, optou-se por ilustrar somente a busca restringindo a area de disponibilizacab 

do servico no primeiro caso, e no segundo caso entao tratar da questab da mediacab das 

licencas utilizadas, bem como ilustrar o caso de comparacao de quantidades de 

requisitos nab-funcionais que atendem as definicoes de requisitos do usuario. 

Atraves das tecnicas de descricao formal foi possivel observar que os 

principais conceitos relacionados ao dominio foram contemplados. Essa constatacao 

aponta para a afirmativa de que por meio da utilizacao das descricoes forma is a 

implementacao de mecanismos automatizados pode ser facilitada A utilizacao de dois 

cenarios hipotetieos para ilustrar a aplicabilidade do modelo estendido serviu para 

demonstrar a capacidade do modeto em atender as necessidades tanto de usuarios finais 

como de usuarios artistas nas tare fas relacionadas a prestacao de servicos na web. 



Capitulo 7 

Conclusoes e Trabalhos Futuros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"It is by logic that we prove, but by intuition that we discover." 

[Jules Henri Pome are] 

Este capitulo e dedieado a descricab das contribuicoes advindas da utilizacao da 

abordagem integrada no contexto da provisab de servicos, e exemplificada na ilustracao 

da sua utilizacao no dominio da industria fonografica. O conjunto de funcionalidades 

obtida por meio da uniab dos modelos e descrita, bem como as vantagens oriundas das 

mesmas. 

Sao apresentadas sugestoes para implementacab do modelo estendido. As sugestoes, 

entretanto, visam somente indicar "quais" as funcionalidades a serem implementadas, 

nab a forma como devem ser implementadas. 

Finalmente, sab apresentadas as perspective visando orientar trabalhos futuros, que 

possam ser combinadas a trabalhos ja em desenvolvimento para obtencab de resultados 

praticos. 
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7.1. Resumo das Contribuicoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma das principals contribuicoes do trabalho refere-se a mediacab de licencas como 

alternativa de aproximacao entre provedores e clientes em um cenarb orientado ao 

oferecimento de servicos. As hmrtaooes ocasionadas por legislacoes podem ser 

atenuadas por meio da utilizacao de tecnicas de reconciliacao ontofogica, como 

exemplificado no capitulo anterior. A adocao dessa estrategia visa aumentar a 

abrangencia dos servicos, e dessa forma aumentando a quantidade da oferta, 

possibilitando uma maior variedade de servicos a disposicao do usuario. 

Juntamente com as vantagens do aumento da oferta, surgem problemas 

relacionados a quantidade de servicos disponiveis e a multiplicidade de padroes e 

formas utilizadas para descrever um servico. Entretanto, do ponto de vista de um 

consumidor, as vantage ns oferecidas pelo aumento da quantidade de ofertas superam as 

eventuais dificuldades que possam surgir. 

Confbrme detalhado no capitulo 5, o modelo estendido possibilita a uniao das 

funcionalidades oferecidas pelos modebs Esc her e Persona?, respectivamente. A 

utilizacao da arquitetura Esc her permitiu uma maior expressividade para o usuario, ja 

que ela permite que o usuario especifique os requisitos nab-functonais em "alto-nivel", 

e baseado nos conceitos e relacionamentos adicionados a sua base de conhecimento, 

realiza os mapeamentos para os requisitos mais "concretes" O usuario dessa forma nab 

necessita ter conhecimento previo de como os requisitos nao-funcionais sab descritos 

pelas aplicacoes. Entretanto, o modelo deve manter sempre sua base de conhecimento 

atualizada, evitando assim que a consulta do usuario retorne resultados indesejaveis. O 

mapeamento realizado por Esc her serve como entrada para que o modefo Persona? possa 

dar inicb as atividades iniciais relacbnadas a servicos. Como o modeb Persona? atua 

somente nas fases iniciais do cblo de vida de um servico, as fases de negociacao, 

monitoramento e re-negociacao de contrates foram acrescentadas ao modelo estendido. 

A operacao de busca e selecab de servicos de acordo com a sua localizacab 

geografica correspondent a uma contrfouicao no sentido de otimizar os resultados 

retornados para o usuarb realizando a consulta Tambem pode ser considerado um fetor 

de desempate caso dois servicos com funcionalidades similares sejam oferecidos para 

focalidades diferentes. 
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A possibilidade de realizar o estabelecimento de contratos de forma direta visa 

contemplar a forma como os servicos sao oferecidos atualmente, nab somente no 

dominio descrito no presente trabalho, mas no contexto de prestacab de servicos em 

geral A forma como os servicos sab fornecidos atualmente, impede que o usuario 

exerca um papel mais ativo na elaboracab do contrato de prestacab de servicos e que 

tenha um maior controle sobre a configuracao dos mesmos 

A opcao por detalhar classes de servicos, apesar de seguir uma abordagem 

centrada no provedor, foi considerada uma alternativa pratica e de bons resultados, pois 

ao se defmir classes de servicos baseados no nivel de qualidade oferecido por cada um 

torna-se possivel a re-configuracao de contratos. Caso o provedor de servicos contratado 

ofereca mais de um servico, e a classe do servico contratada nao seja a classe de 

qualidade maxima por ele oferecida, caso a quebra de contrato seja detectada, e possivel 

oferecer um servico com qualidade superior ao oferecido anteriormente, sendo essa uma 

tentativa de re-negociacao visando mediar os conflitos que surgem devido a quebra de 

contrato. Essa re-negociacab busca tambem evitar a sobrecarga da rede com eventuais 

trocas de mensagens de re-negociacab e/ou re-configuracao do servico. 

A definicab de licencas em ontologias apresenta uma alternativa para que as 

barreiras legais possam ser ultrapassadas, ou seja, aponta para a possibilidade de 

provisao de servicos sem as hmitacoes lmpostas pelas restricoes geograficas. A 

integracab de licencas na fase de estabelecimento de contrato demonstra a possibilidade 

de adaptacab de contratos visando contemplar as legislates de ambos os pafees. 

Contribuicoes secundarias tambem podem ser relacionadas, dentre elas a 

identificacao de difererrtes tipos de usuarios e um estudo detalhado sobre os modelos de 

negocios utilizados no dominio. A identificacao dos dois tipos de usuarios permitiu uma 

compreensao mais acurada das formas de mteracab entre consumidores e provedores de 

servicos, em especial no caso de usuarios de servicos que tambem atuam como 

provedores de conteudo. O estudo dos modelos de negocios utilizados pelos provedores 

de servicos possibilitou a identificacao de modelos de negocios inovadores (como o 

utilizado pelo provedor AmieSt, de pagamento por recomendacao) bem como a 

identificacao de tendencias que apontam para o surgimento de novos modelos de 

negocios que sejamcapazes de acompanhar as inovacoes tecnologicas. 
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1 2 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Orientacoes para Implementacao 

O modelo estendido consiste em uma abordagem baseada em reconciliacab ontologka 

para mediacao de contratos no dominio da industria fonografica. Alem de tratar da 

mediacao de contratos, trata tambem do mapeamento dos requisitos de qualidade 

definidos peb usuarb de forma abstrata, para uma forma mais concrete, conforme sab 

definidos em seus termos tecnicos correspondentes na perspectiva da aplicacao. 

Considerando que o modeto estendido e um mediador de servicos, o proprfo 

mediador tambem e um tbo de servico, ele deve fornecer uma descricao precisa de 

quais as funcfonalidades oferecidas, tais como quais as tecnicas de mediacao utilizadas, 

dos aspectos relacfonados a qualkiade e confiabilidade da mediacao. 

Ao implementar o modelo estendido, devem ser consideradas as diretrizes para 

a obtencao da bcalizacao do usuarb. No ambito de direitos autorais, a forma mais 

comum de expressar uma localidade e baseada em codigos de paises, tendo em vista que 

sao os paises quern definem as fronterras naturais dos sistemas legais. Os codigos de 

paises ISSO 3166 sao utilizados como padrao para especificar a bcalizacao geografica 

exata dos usuarios [15]. 

Uma caracteristica importante a ser considerada para implementacao e o 

modefo de negocios utilizado pebs provedores de servicos. O modefo de negocfos 

utilizado serve como indicador da logba de como uma organizacao cria, disponibiliza e 

capta vabr. E importante considerar que o modelo de negocfos utilizado pelo provedor 

do servico pode ser utilizado para escolha do usuario provedor de conteudo, tendo em 

vista que o modelo de negocios tambem influencia a forma de remuneracao exercida 

pebs provedores de servico aos provedores de conteudo. 

As questoes observadas no dominio abrem inumeras possibilidades para trabalhos 

futuros. Contudo, existe um especial in teres se na implementacao de servbos de 

mediacao especificos para mapeamento de ontologias de descricao de direitos autorais 

de cada pais, tendo em vista que sao os paises quern definem as fronteiras naturais dos 

sistemas legais. O trabalho desenvolvido por Lu e Ikeda [28], apresenta uma iniciativa 

nesse sentido. O trabalho visa elaborar uma ontofogia de dominio para direitos autorais 

73. Sugestoes para Trabalhos Futuros 
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internacionais, criando um modefo de conhecimento legal baseado nas intencoes (em 

ingles,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA intention-oriented legal knowledge model-iLKM), que lida com a representacab 

do conhecimento a partir de dois modebs distintos: um modeb de artigo de tei e um 

modeb de intencao. O trabalho apresenta um sistema de consulta a artigos legais 

internacbnais, com intuito de capturar o significado essencial de documentos legais 

oriundos de diferentes paises e de evidenciar os pontos em comum e as eventuais 

diferencas entre as leis foternacfonais de direitos autorais. 

Com o intuito de proteger os consumidores de propaganda enganosa, e de 

recompensar provedores que cumprem o contrato acordado, e de grande valia a 

utilizacao de mecanismos de atribuicao de reputacab. Esses mecanismos (tambem 

denominados de Gerentes de Reputacab [23]) sab utilizados como forma de 

difereneiacao dentre os demais provedores de servicos que oferecem funcionalidades 

similares. A reputacab do servico pode ser utilizada como forma de desempate, no caso 

de mais de um servico oferecer a funcionalidade desejada pelo usuarb. Ao possibilitar a 

atribuicao de reputacab a um servico, mecanismos para averiguar a veracidade dos 

relates tornam-se indispensaveis, tendo em vista a possibilidade de existirem relates 

falsos visando denegrir a reputacab do servico, tornando-o me nos competitivo que seus 

concorrentes. 

Nesse sent bo, um servico de mediacao pode ser utilizado para avenguacab do 

cumprimento do contrato de prestacab de servico. Existe a possfcilidade de um 

provedor nab cumprir com a entrega do servico ou com o nivel de qualidade acordado, o 

que indica a necessbade do desenvolvimento de mecanismos de monitoramento que, 

perfodbamente, avaliem o servico e forneca metricas de desempenho. No caso de 

servicos de assinatura, onde o servico e fornecbo de forma continua, a necessidade de 

monitoramento perfodica se torna mais pro nunc iada. O resultado obtbo pefo 

mecanismo de monitoramento e importante para que, no caso de quebra de contrato, a 

parte lesada tenha informacoes para e mefos para buscar seus direitos. Em [23], e 

sugerido que penas proporctonais ao nivel de qualidade degradada sejam aplicadas. Os 

autores afirmam que essa e uma maneira eficaz de encorajar o cumprimento do contrato 

por parte do provedor. Outra forma sugenda pebs autores e de ser mantba, junta me nte 

com os registros de servicos, uma lista contendo os provedores que nab cumpriram 

contratos, ou os provedores que ao nao cumprirem o contrato nab pagaram a respectiva 
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multa e essa lista serviria como base de consulta para os clientes, numa fase previa a 

contratacao do servico. 

A adicab de um modulo de negociacao prevfo ao estabelecimento de contrato e 

fortemente recomendada, pois possibilita que o usuario possa escolher quais as 

funcionalidades deseja, proporcionando umapersonalizacao do servico. Entretanto, para 

que o usuario possa escolher quais as funcionalidades dentre as oferecidas pelo servico 

ele deseja, e necessario que haja a mediacao dos vocabularios utilizados por ambas as 

partes para garantir o estabelecimento de comunicacao 

Para que a verificacao de similaridades entre as leis de direitos autorais e 

licencas utilizadas por provedores de servicos possa ser realizada sem depender 

totalmente da intervencao humana (tendo em vista que o processo de alinhamento de 

ontologias e iniciado pela identificacao de conceitos similares por meio de intervencao 

humana), e necessaria a utilizacao de tecnicas baseadas no calculo de similaridade 

semantica e em analise Iinguistica [3]. Para descobrir mapeamentos entre ontologias, 

validar ou reparar mapeamentos, uma nova metrica de similaridade semantica e 

proposta em [41]. Essa metrica e utilizada para aprimorar a exatidao de diferentes 

tecnicas de recuperacao da informacao bem como para re solver possiveis ambigiiidades 

entre os termos. A combinacao das abordagens supracitadas e considerada de extrema 

importancia no contexto de alinhamento de ontologias, tendo por objetivo a avaliacao 

da possibilidade de um alinhamento de ontologias de uma forma me nos dependente da 

intervencao humana. 

Uma caracteristica considerada de extrema importancia para um modefo 

centrado na mediacao e a preocupacao com a escalabilidade e tempo de resposta. Para 

que essas quesfoes possam ser tratadas, e sugerido que seja integrado ao modelo um 

repositorio contendo os mapeamentos ja realizados. A medida que novas situacoes que 

necessitam de mediacao surgem, o mediador pode, ao inves de primeiramente atacar o 

problema, buscar no repositorio se ja nao existem mapeamentos instanciados para 

aquela situacao especifica, otimizando o tempo de resposta. E sugerido tambem que 

sejam utilizados padroes de mediacao encontrados em [27], 

De uma forma geral, as sugestoes para trabalhos futuros sao direcionadas para 

a validacao da hipbtese de que a utilizacao de ontologias para descricao de tipos de 

licencas, leis de direitos autorais e legislacbes pode aproximar clientes e provedores de 
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servicos e ultrapassar as frorrteiras legais no contexto de provisao de servicos por meio 

da internet. 
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Apendice 1. Especifieacao Formal do Modelo Estendido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[STRING. VALUE. APPTYPE. CATEGORY. WSDL. LOCATION. CLASS. DATATYPE. ID. 

INSTANCE. MESSAGE. VRI. DATE] 

REPORT:- Match 

I Impasse 

I SetviceDiscoveted zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I NoSer\tceDisco\eied 

I ServiceSelectcd 

I NoSer\iceSelected 

I ContractEstablished 

ObjeaPropenx — 

| Id: ID 

Relationship: CLASS«-»CLASS 

^—DataTypeProperty 

j Id: ID 

Relationship: CLASS -> DATATYPE 

I Individual: CLASS — P INSTANCE 

| LEVEL' P DATATYPE 

ObjProplnstantiation: ObjectProperty — Individual —»Individual 

DtProplnstantiation: DataTypeProperty —• Individual — DATATYPE 

ClnxvCnniirurtnrs 

InterseaionOf: seq CLASS -. CLASS 

i UnionOf: seq CLASS —• CLASS 

ComplementOf: CLASS — CLASS 

\ Vcl. c2: CLASS; cn: seq CLASS 

• InterseaionOf cn = cl 

» Individual cl « n { .r: ran cn • {IndividualzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA JTI J 

A (UnionOf cn = c/ •=. Individual cl = u [ x: ran cn • i Individual xi }) 

/v <c/ Complement^c2 INSTANCE\ Individual cl = Individual c2\ 
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ClassAxiam 

isSuperaassOf: CLASS — CLASS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

isSubClassOf: CLASS — CLASS 

isSiblingClassOf: CLASS <-> CLASS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i EquivaletuClass: CLASS -r CLASS 

. DisjointWuh: CLASS *-» CLASS 

| Vc/, c2, c3: CLASS 

• cl isSuperClassOf c2 

•=> Individual c2 c Individual cl zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A <c/ isSubClassOf c2 <=> Individual cl z Individual c2) 

A (c/ isSiblingClassOf c2 

ea c i isSuperClassOf cl c3 isSuperClassOfc2 

v c/ isSubClassOfc3 A C2 hSubClassOfc3i 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i c / EquivalentClass c2 Individual cl = Individual c2i 

A <c/ Disjoin:With c2 <=. Individual cl n Individual c2 = Oi 

_jObjectPropertyAxioms 

; SubObjectPropertyOf: ObjectProperty Object Property 

SuperObjectPropertyOf: ObjectProperty«-» ObjectProperty 

EquivalentObjectProperty: ObjectProperty«-»ObjectProperty 

TraasitiveProperty: P ObjectProperty 

SymmetricProperty: P ObjectProperty 

InversePropertyOf: ObjectProperty«-» ObjectProperty 

I VobjPl. objP2, objPn: ObjectProperty; I I , i2. /J: Individual 

• SubObjectPropertyOf objP2 

ofe/P/ e ObjectProperty A ofr/P2 e ObjectProperty 

— ObjProplnstantiation objPI c ObjProplnstantiation objP2 

\ (ofe/P/ SuperObjectPropertyOf objP2 

o ofyP/ e ObjectProperty \ ofr/7»2 e ObjectProperty 

ObjProplnstantiation objP2 £ ObjProplnstantiation objPh 

A (o/y/*/ EquivalentObjeaProperty objP2 

«=> e ObjectProperty t\ objP2 e ObjectProperty 

=- ObjProplnstantiation objPI = ObjProplnstantiation objP2> 

A wbjPn € Transitive Property 

w ( I / . I 2 I e ObjProplnstantiation objPn) 

A ((12. l i t € ObjProplnstantiation objPn 

=»(!/. 13] e ObjProplnstantiation objPn) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A {objPn € SymmetricProperty 

<//. i'2t e ObjProplnstantiation objPn 

=» (12. «7) € ObjProplnstantiation objPns 

\iobjPI InversePropertyOf objP2 

o ObjProplnstantiation objPI = ObjProplnstantiation objP2) ') 
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DataTyp^PropertyAxioms zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Super DataTypePropertyOf: DataTypeProperty *-> DataTypeProperty 

SubDataTypePropertyOf: DataTypeProperty <— DataTypeProperty zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I EquivalentDataTypeProperty: DataTypeProperty «-* DataTypeProperty 

VdtPi. dtP2: DataTypeProperty 

• dtPI SuperDataTypePropertyOj dtP2 

» dtPI e DataTypeProperty A dtP2 e DataTypeProperty 

=> DtProplnstantiation dtP2 c DtProplnstantiation dtPI 

A dtPI SubDataTypePropertyOf dtP2 

<=> dtPI e DataTyfteProperty A <2rP2 e DataTypePro/reny 

=9 DtProplnstantiation dtPI C DtProplnstantiation dtP2 

dtPI EquivalentDataTypeProperty dtP2 

•=> dtPI s DataTypeProperty A AP2 e DataTypeProperty 

=- DtProplnstantiation dtPI = DtProplnstantiation dtP2\ 

fndividualAxioms 

SwnMs: Individual <— Individual 

DifferentFrom: Individual Individual 

Vi7. i"2: Individual • il SameAs i2 <=, il = «2 A JJ DifferentFrom 12 w // x /2 

Ontology 

Classes: P CLASS 

ObjeetProperties: P ObjectProperty 

DataTypeProperties: P DataTypeProperty 

Individuals: P Individual 

ClassConstructAxioms: P ClassConstructors 

OntologicalClassAxioms: P ClassAxioms 

OntologicalObjectPropertyAxioms: P ObjectPropertyAxioms 

OntologicalDataTypePropertyAxioms: P DatdTypePropertyAxioms 

OntologicallndividualAxioms: P IndividualAxioms 

Vt7. c2; CLASS: objpl, objp2: ObjectProperty; dtpl, dtp2: DataTypeProperty; 

il, i2: Individual 

I c/ e Classes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A c2 e Classes 

A ofr/p/ e ObjectProperties zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A <?6/p2 € ObjeetProperties 

A dtp/ € DataTypeProperties 

A <ft/*2 e DataTypeProperties 

A (7 € Individuals 

A /2 e Individuals • cl TC2 A oty/?/ T o&jp2 A df/?/ x df/>2 A I7 * f2 
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FimctionalRequiremenr. 

id: ID 

name: STRING 

class: CEiSS 

descnption: DATATYPE 

domainValue:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P VALUE 

Domain: Ontology 

classzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e Domain.Classes 

_NonFimctionalReqinrement 

id: ID 

name: STRING 

class: CLASS 

desaiption: DATATYPE 

domainValue: P VALUE 

Domain: Ontology-

class e Domain Classes 

IppQoSSpecTypc 

categoiy: CATEGORY 

lypeApp: APPTYPE 

QoSRequircd: QoSAtn — i VALUE X VALUE X VALUE 

QoSAttr 

name: STRING 

value: DATATYPE 

domainValue: P VALUE 

-^tppQoSSpecType 

category: CATEGORY 

JypeApp: APPTYPE 

QoSRequired: QoSAttr —> VALUE X VALUE X KlLLT 

SpecializedBy: NonFunctionalRequirement —* NonFunctionalRequirement 

Realization: NonFimctionalRequirement —* 

RelatedTo: APPTYPE «-» NonFunctionalRequirement 

ClassifiedAs: APPTYPE -* CATEGORY 

MapQoSAttrLe\el: QoSAW x — x FXZXi: x VALUE 

dom Realization C dom SpecializedBy 

v dom Realization £ ran SpecializedBy A dom ClassifiedAs Q dom RelatedTo 



129 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CLASSTYPE ::= FreezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I Basic I Plus 

Sersice zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Id: ID 

license: Ontology 

Domain: Ontology 

name: STRING 

description: WSDL 

serxiceClass: CLASSTYPE 

url: URI 

capabilities: FunctionalRequirement 

QoSOffered: NonFimctionalRequtrement —*LEVEL 

coverage: V LOCATION 

targetAudience: DATATYPE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 nfr: NonFunctionalRequirement 

. nfi e dom QoSOffered zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A capabilities.class e Domain.Classes 

A nfr.class e Domain.Classes 

QpSDesired: NonFunctionalRequirement —* LEVEL 

QoSPnonties: NonFunctionalReqiarement x NonFunctionalRequirement 

-** NonFunctionalRequirement 

QoSPreferences: NonFunctionalRequirement —> LEVEL 

QoSConshaints: NonFimctionalReqiarement — LEVEL 

SatisfactionLewl: LEVEL 

V n/?7. NonFunctionalRequirement 

I (w/r.7, n/r2) e doiu QoSPiioiities A (n/rZ n/ri) e dom QoSPnonties 

• (QoSPiioiities (nfrI, nfi2) = njW A QoSPriorities (nfr2, nfil) = n/ri 

v QoSPnonties (nfrj, nfr2) = nfi2 

A QoSPiiorities (nfr2. nfrl) - n/h?) 

A ran QoSPiioiities £ dom QoSPreferences 

A dom QoSConstraints ~ dom QoSPreferences = 0 

A QoSDesired = QoSConstiaints . QoSPreferences 
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Registry — zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Id: ID 

Senices: ID -*» Service 

SeniceUse :.= PerSignature I PerPurchase 

——JSerriceProvide! 

profrie: Ontology 

services: P Service 

payMethod: DATATYPE 

BusinessModel: STRING —> S & i f r e t w zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V si, 52: Service •  fJ e seniceszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A 52 e services A sl.wl * s2.url 

—Mediator 

Aferf: Service 

Description: Ontology 

Context: Ontology «-> Ontology 

STATUS := Active I Negotiating I Violated 

fJprviroT evel Agreement 

SeniceRequesterSection, SenicePioviderSection: Ontology 

SLAOntology: P Ontology 

QoSAgreed: NonFunctionalRequirement —> LEVEL 

ContiVahdDate: DATE 

license: Licensing 

service: Service 

status: STATUS 

V w/ r: NonFunctionalRequirement I n/ i- e dom QoSAgieed 

• nfr.class e ServiceRequesterSection.Classes 

A nfi:class e SeniceP)o\ide)Section.Classes 

SeniceRequesterSection e SLAOntology 

SeniceProvideiSechon e SLAOntology 
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__SeiviceRequester zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

id: ID 

profile: Ontology 

goals: FunctionalRequirement 

UserPerspective: P UserOoSSpecType 

appPerspective: P AppQoSSpecType 

usrLicense: Licensing 

Ontologies 

OntologySet: P Ontology 

Entities 

Usei Perspective: P UserQoSSpecType 

AppPerspective: P AppQoSSpecType 

ServiceRequesteis: P SeiviceRequester 

SeniceProviders: P Ser\iceProvider 

Registiies: P Registry 

Mediators: P Mediator 

SL.4 

SeiviceLe\'elAgreements: P ServiceLevelAgreement 

—Relationships 

Publish: SeivicePiorider —» Service > Registiy 

Bind: SerxiceRequester —* SeiviceProvider-

Find: SetviceRequester —» Service«-»Registry 

GeneratedBy: SLA —* Mediator 

ProxidedBy: Service <-> SeivicePiovider 

DescribedBy: Entities —» Ontology 

MonitoredBy MediatorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —».SZ £̂ 

Mediates: Mediator —> SeiviceRequester «-* SeiviceProvider 

tan F/»rf c ran Publish 

ran GeneratedBy £ dom Mediates 

dom MonitoredBy C dom Mediates 

dom £ dom Fmd 

ran £ ran ProvidedBy 
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>ONAE — 

Entities 

Ontologies zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SLA 

Relationships 

NfiRelationships 

initPERSONAE 

APERSONAE 

UsciPeaspective'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA = 0 

AppPerspective' — 0 

OntologySet' = 0 

Registries' = 0 

ServiceRequesters' = 0 

SeniceProviders' - 0 

Mediators'= 0 

SerxiceLex'elAgieements' - 0 

__MappingSet zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 01?. 02?: Ontology 

\ ClassMappings: CLASS — 

; ObjectPropertyMappings: ObjectProperty «-> ObjectProperty 

DataTypePropertyMappings: DataTypeProperty *— DataTypeProperty 

I IndividualMappings; Individual «-• Individual 

j Vc/, c2: CLASS; ohjpl. objp2: ObjectProperty; dtpl. dtp2: DataTypeProperty: 

il, i2: Individual 

• c7 ClassMappings c2 

o i f / s O / . ' . Oouro \ c2 e 0 2 ? . C t o « « 

v c2 e O/ ?. OORK?j A C / e 0 2 ? . C t o « « i 

•\ ofejp/ ObjectPropertyMappings objp2 

» totyp/ e 0 / ? . ObjeetProperties A oftji»2 e 0 2 ? . ObjeetProperties 

v ofc/p2 e 0 / ?. ObjeetProperties A oft/p/ e 0 2 ? . ObjeetProperties) 

A DataTypePropertyMappings dtp2 

•=> \dtpl e 0 / ?. DataTypePropertieszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A dr/?2 s02?. DataTypeProperties 

v drp2 e 0 / ?. DataTypeProperties A rf/p/ e 0 2 ? . DataTypeProperties) 

A i7 IndividualMappings \2 

w i l s O / ? . Individuals A 12 e 02? . Individuals 

v /2 € 0 / ? . Individuals A il e 0 2 ? . Individuals 



133 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

—JftbjectPr<tpert\Augnm*m_. _ 

HOmoht/iei 

ZtrbjeaPropemAxhrns 

OI?,027: Ontology 

MapSet': MappingSet 

Kepon!: REPORI 

MapSet.'. ObjeaPropemMapptngs 

= oh/pi. abjpl. obfpJ: ObfictProperty: 

EquivalentObjPropcrtv: Ob/ectPropem — ObjettPrttprm 

I Ol ? e OntohgySet 02' e OntologySet 

••hpI <s dom EqwYalentOb)Property objp2 « ran Equi\alentOh)Propert\ 

obipJ » ran EquhttlentObjPropeny 

dom Equt\tilentObjPropcrty C 0 # ? . ObjeaPropemes 

ran EquivalentObjProperty Z 02.'. Object Properties 

objp2. obfpJ € EquivalentObjectPropeny 

. objp2. objpS « lnversePrimerry(}f . objpi. objp2> • ImersePropertyOf 

objp2. objpJ « SubObjet.-tPropert\<Jf objpj. objp2 « SubObjei-tPropemOf 

, 'Ohjp2. itbjpj s Super(tbjectPropertvOf 

. abjpS. objp2 € SaptrOhjeaPropenyOf • abjpl. objp3 

MapSet! . ClassMappings =',•=> Report! = Impasse 

MapSet*. ClassMappingssga Repttrt' - Match 

—ClassA lignmem 

ZOmologies 

ZClassAxioms 

Ol?. 02?: Ontology 

MapSet!: MappingSet 

Report!: REPORT 

MapSet!. ClassMappings 

= [ c/, c2. civ CLASS: Equivalent Class: CLASS — CLASS 

I 0 / e OntologySet . 02.' e OntologySet zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A c7 e dom EquivalemClass 

/\c2^ ran EquivalemClass zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cJ € ran EquivalemClass 

A dom EquivalemClass zOl?. Classes 

A ran EquivalemClass sz02?. Classes 

A <c2. cJi € isSuperClassOf 

v (cJ. e2) e isSuperClassOf 

v <c2. cJ) e isSubClassOf 

v (cJ. c2) e isSubClassOf 

v (c2. cJ)« EquivaientClass 

v (c2. fit e isSiblingClassOf • tel. c i i J 

MapSet!. ClassMappings = 0 Report! = Impasse 

MapSet!. ClassMappings = [| =• Report! = Afafcn 
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^JkaaTxpePropertxAlignment. 

ZOntologies 

Zl>dtaTxpePropenxAvom* 

Ol?, 02?: Ontologx 

MapSet': MappingSet 

Report': REPORI 

MapSet!. DataTxpePwpcrtxMappingi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

» I titpl. <hp2. dtp.*: Dtaa(ltyptProperty; 

EqwvalentDtPropeny: DataTxpePropertx — DataTxpeProperty 

i Ol * € OntologySet 02?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9 OntologySet 

dtp! ~ dom Equivalent!*Property dtp2 ~ ran EqunxilentDtPropenx 

dtpJ € ran EquivulentDt Property 

dom EquivalentlhProptTtx zOI '. Dotal xpePrnpenie^ 

ran EquiwleniDtPropem C 02*. DataTxpeProperties 

dtp2, dtpJ € EquivalentDataTxfteProperry 

>dtp2. dtp3 ~ SuhDataTxpePropertxOf dtp3. dtp2 •= SubDataTxpePrtnierTxOf 

- <dtp2. dtp3- = SuperDfuaTxpePropertyOf 

. -dtp3. dtp2< i SuperDataTypePropenyOf' dtp!, dtp.< 

MapSet' ClassMappings = =• Report'm Impasse 

MapSet'. ClassMaftptngs - g a» Report! = Hatch 

IndividualA lignment 

Homologies 

ZlndividualAxioms 

\ Ol?, 02?: Ontology 

MapSet!: MappingSet 

Report!: REPORT 

MapSet!. tndividualMappings 

= { il, i2. i3: Individual: Samelnstance: Individual — Individual 

I Ol ? e OntologySetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A 02? € OntologySet 

A II € dom Samelnstance 

A i2 e ran Samelnstance 

A / J e ran Samelnstance 

A dom Samelnstance zOI?. Individuals 

A ran Samelnstance z.02?. Individuals 

A </2. i'Ji e SameAs v (/J. i2i e SameAs • {il. i3) J 

] MapSet'. ClassMappings = Q => Report! = Impasse 

MapSet! . ClassMappings - C =• Report.' = Match 
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MPntotogies zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Or. 02*. Coreihttologx!: Ontology 

Ol? mOntobgyS* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

027 « OntologySa 

CoreOntoiogy' s OtttologxSet 

CoreOntoiogyf . Classes mOI?. Classes 02?. Classes 

Ontology Set' * OntologySet CoreOntoiogy! 

ObjectPropertylntegration 

SOntologies 

Ol?. 02?. CoreOntoiogy.': Ontology 

OlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ?e OntologySet 

02? € OntologySet 

CoreOntoiogy.' £ OntologySet 

CoreOntttlogy!. ObjeetProperties 

m Ol ?. Object Properties u 02?. ObjeetProperties 

OntologySet' = OntologySet • [CoreOntoiogy!) 

—^DataTyiH'rropertxintegratiim 

^Ontologies 

Ol?. 02?. CoreOntoiogy!: Ontology 

Ol.'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e OntologySet 

02 ? s (huologySet 

CoreOntoiogy! s OntologxSet 

CoreOntoiogy!. DataTypeProperties 

= Ol ?. DataTypeProperties u 02?. DataTypeProperties 

OntologySet' = OntologySet \CareOntoiogy!\ 

IndhiduaWniegratum 

ADntologtes 

or. 02?. CoreOntoiogy!: Ihuology 

Ol' « OntologySet 

02? * OntologySet 

CoreOntoiogy! z OntologySet 

CoreOntoiogy! . Individuals m Ol ?. Individuals 08?. Individuals 

OntologySet' = OntologySet ,CoreOntolov\' 
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4ddQoS21 "v. 

IPERSON.iL 

ENfi Relationships 

typeApp" APPTYPE 

QoSDesired?: NonFunctionalRequirement —> LEVEL 

QoSPiioiities0: NonFunctionalRequirement x NonFunctionalRequirement 

—* NonFunctionalRequirement 

QoSPreferences?: NonFuncttonatRequirement —* LEVEL 

QoSConstraints": NonFunctionalRequirement —»LEVEL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 u: UseiQoSSpecType; a: AppQoSSpecType 

I ii.QoSDesned = QoSDesired* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A u QoSPiioiities = QoSPiioiities? 

A u.QoSPrcferences = QoSPiefetences" 

A u.QoSConstiaints = QoSConstramts" 

A u.SatisfactionLex'el = ffig* 

A a.typeApp = typeApp" 

A axategoiy = ClassifiedAs typeApp" 

A a.QoSRequned = C 

• u e UserPei spectivc 

A a £ AppPerspectnv 

A UserPerspecTive' = Usei PerspectivezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA u {«} 

• AppPerspecth-e' = AppPerspective u {aj 

Mappmg2QoSAtti. 

1PERSONAE 

ENfiRelationships 

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M : UserQoSSpecType; a: AppQoSSpecType; nfi-J, nfi-2: NonFunctionalRequirement; 

/. LEVEL: q: QoSAtU: QoSlex: QoSAtti x I Z J T I — K l L l / E x X VALUE; 

v: VALUE x P^ICE x r^IL?E 

I // e UserPerspecthe 

A a e AppPei spectivc 

A (n/JJ, /) e ii.QoSDesned 

A (w/i-J, w/h?) e SpecializedBy 

A ((a.typeApp, nfi I) e RelatedTo v ia. typeApp. nfi-2) e RelatedTo) 

A (n/h?, <jr) e Realization 

A dom QoSlev £ dom MapQoSAttiLevel 

A ran QoSle\- Q ran QoSlev 

A(q. D e dom C?(?S/ev 

A v e ran QoSle\ 

A ii.QoSDesned = ii. QoSDesired u {(n/rZ /)} 

A a.QoSRequired — a.QoSReqtiiredu {(g, v)} 

• User Perspective' = C/SCT-P^s/wrnie u [uj 

». AppPerspecme' - AppPerspective 11 {a} 
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SyTitacncalSet-iiceDtscoveiy 

EPERSONAE 

goals? FunctionalRequnement 

ser\iceName" STRING 

ServiceDiscoseiedSct!: LT> —> Service 

msg.' REPORT 

SetviceDiscosei edSer' 

= ! SemceRegistiy: Registiy; id: ID: S: Service zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I S0-\iceRegistiy e Registnes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A (id, S) e SeniceRegisny.Senices 

A goals" = S.capabilities 

v seiTiceName" = S.name • (id, S) } 

Ser\iceDisco\eiedSet! = [} => msg! -NoSer\iceDisco\ered 

SeixiceDiseo\eredSct! * 0 => wsg.' = SeniceDiscmered 

| getUsei-GeoLocation: LOCATION 

! LocationBasedSanceSelection^. 

EPERSONAE 

Sei\iceSelected! ID —* Service 

msg1: REPORT 

SeiriceSelected' 

= | Ser\iceRegistiy: Registiy; id: ID; S: Service 

I ServiceRegistiy e Registries 

A (wf. 5) e ServieeRegisir\\Ser\'ices 

A getUserGeoLocation e S.coverage • (id, S) } 

SeniceSelected! = " nwg.' = ServiceSelected 

ServiceSelected' msg.' = NoSeniceSclected 

DirectContiactEstablishment 

SPERSONAE 

Requester": SaviceReqiiester 

Provider?: SemcePiwider 

QoSAgieed.': NonFunctionalRequirement —> LEVEL 

service": Service 

serviceclasstype?: Seiviee -» CLASSTiPE 

contract!: SeniceLe\elAgreeniem 

msg!: REPORT 

V nfi: NonFunctionalRequirement —»LEVEL 

I sen-ice" € Pixmdei".services 

A « / } • = senice?.QoSOffered 

• QoSAgreed.' = service"QoSQffeied 

A conn act!.status = ,4rf/vp 

• Ser\iceLe\elAgieements' = SemceLevelAgreements 11 |«wrtrarf.1 

=» wig.' = ContractEstablished 
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IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA getQoSPeiceived: NonFunctionalRequirement —>LEVEL 

UsetSatisfactionLevel ——— 

APERSONAE 

3 u: UseiQoSSpecType: c SeivieeLevelAgieement 

I u e UserPerspective zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ((u QoSDesired = getQoSPeiceived 

=> u.SatisfactionLexel = High A c.status = Active) 

v ((h. QoSDesired n getQoSPerceived — 0 => u.SatisfactionLevel " Low) 

v u.SatisfactionLevel = Mediiun) 

=> cstatus = Negotiating) • UseiPerspectn'e' - UserPerspective u [zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM[ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NoAdaptationContract 

EPERSONA£ 

3 r. ServiceLeselAgr cement; u: UserQoSSpecType 

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA H e UserPerspective 

A u.SatisfacrionLeveJ = High 

A r e SeiviceLevelAgreement 

A c.status = Active 

• UseiPerspecth'e' = UserPerspective 

A ServieeLevelAgreements' = SeniceLevelAgreements 

getQoSPrcnided: NonFitnchonalReqinremenT —» LEVEL 

MonitoringContiact 

3 c; ServiceLevelAgreement I c.status = Active 

• if c.QoSAgreed * getQoSPiowded 

then c.staws = Violated 

=> SeixiceLeseLigieements' = ServiceLeselApeements u [e\ 

Hs* c.status — Acme 

=> SeiviceLewlAgreements' - ServiceLevelAgieements 



( rldaptationContract 

EPERSONAE 

contiact": SeinceLeselAgteement 

newservice!: Semce zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 c. SeniceLevelAgreemetit; si, s2: Service; sp: SeniceProvider 

I c e SeiTiceLevclAgieement zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A c.status = Negotiating zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A. si — c.serxice 

A c.service e sp. services 

A s2 e sp.seivices 

A sl.serwceClass * s2.serviceClass 

A # si.QoSOffered < # j2.t/\xS0?T(T<'rf 

A sl.QoSOffeied * s2.QoSOffered • newseivice! — s2 

FindBestSen ice 

"EPERSONAE 

goals?: FunctionalRequirement 

QoSDesired": NonFunctionalRequirementzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -*t LEVEL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

service.': Service 

msg.': REPORT 

candidates: Service —> NonFiinchonalRequuement —» LEVEL 

candidates = \ S: Service I goals" = S.capabilittes • (S. S.QoSOffered) J 

V 5 / , 52: Service, goji: NonFtmctionalReqirirement —»LEVEL; 

qos2: NonFunctionalRequirement LEVEL 

I ( 5 7 . 9 0 5 ; ) e candidates A (52. <7<?s2) e candidates 

• if # {QoSDesired" n tfasi) > it (QoSDesired" n qos2) 

rheu service! = J i 

else service! = s2 
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LicenseBasedAlignment — 

APERSONAE 

Requester
0

: SeiviceReqnester 

Provider?: ServiceProvidei 

service?: Service 

Olh 02': Ontology 

3 s: Service: 11,12: Licensing 

! Requester" e Ser\iceReqiiesteis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Provider? e SeivtcePiovideis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A service? e Provider?, services zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A 11 - Requester?.usrLicense zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A 12 - service?, license 

A Ol! e OntologySet 

A 0 2 / € Oiro/ogvSef 

• OH.Classes = Ol'Classes 11 J/ i .r tes | 

A 02.'.Classes = 02.'Classes u {/2.ctesj 

LicenseBasedAvailability 

Requester": ServiceRequester 

Piovidei": SeiviceProvider 

service": Service 

OH, 02!: Ontology 

MapSet": MappingSet 

msg!: REPORT 

3 / J , /2: Licensing 

Requester" e SeiviceRequesters 

A Provider? e SeiviceProviders 

A service" e Provider?.services 

A ll — Requester?.usrLicense 

A 12 = service?.license 

A Ol! e OntologySet 

A 02! e OntologySet 

• if MapSet
9

. ClassMappings = O rutn 

Ol'.Classes = Ol.'.Classes u {ll.class} 

A 02!.Classes = 02!.Classes u fl2.class) 

A msg.' = SeiviceSelected 

else 

msg! = NoSeiviceSelected 



Licenselntegration zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

APERSONAE 

Requester": ServiceRequestei 

Provider?: ServiceProvider 

OH, 02* Ontology 

license.': Ontology 

QoSAgieed': NonFunctionalRequirement —?LEVEL 

contract.': Ser\'iceLe\elAgreement 

MapSet": MappingSet zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 nfr: NonFunctionalRequirement; cl,c2: CLASS; 11.12, 13: Ontology 

MapSet?. ClassMappings *zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nfr € dom QoSAgreed' 

A 13 e dom license! 

A (cl, c2i e MapSet?.ClassMappings 

A contract! e SerxiceLevelAgreements 

• I3.class = c i v 13class = c2 

A conh act!.QoSAgieed = QoSAgieed! 

A contract!.license = license' 

A 07 / = Requester?.usrLicense 

A 02 ' = Provider?.license 

A ServiceLexelAgreeinenrs' = SemceLe\elAgf cements u {connact!} 

—QoSConstraintsBasedServiceSelection 

EPE/W0/V/C 

QoSConstraints?: NonFunctionalRequirement —• LEVEL 

ServiceSet!: ID —* ServiceDescription 

OU: Ontology 

3NFRConstrainedClasses, NFROfferedClasses: ? CLASS 

I NFRConstrainedClasses 

= [ n/r: NonFunctionalRequirement I n/r e dom QoSConstraints? 

• n/r. Ctatt ; 

A NFROfferedClasses 

= [ Registry: ServiceRegistry: id: ID: SD: ServiceDescription: 

nfr: NonFunctionalRequirement 

1 Registry € Registries 

A <«/. SZ)i e Registry. Services 

A n/r s dom SD . QoSOffered • n/r. Cto^r j 

O// s OntologySet 

A NFRConstrainedClasses c NFROfferedClasses 

• O / / . Classes = NFROfferedClasses\NFRConstrainedClasses 
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^jQpSPreferencesBasedServiceSelection — 

zPERSONAE 

QoSPreferences?: NonFunctionalRequirement LEVEL 

SeniceSetf: ID -** ServiceDescription 

OH: Ontology 

^NFRPreferredClasses. NFROfferedClasses:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P CLASS 

I NFRPreferredClasses 

= ! nfr: NonFunctionalRequirement I nfrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E dom QoSPreferences? 

• nfr. Class j 

NFROfferedClasses 

- | Registry: ServiceRegistry: id: ID; SD: ServiceDescription; 

nfr: NonFunctionalRequirement 

I Registry = Registries 

*(id.SD\ e Registry. Services 

A n/r s dom SD. QoSOffered • n/r. Ctow j 

\ Ol! e OntologySet 

NFRPreferredClasses c NFROfferedClasses 

• Ol!. Classes = NFRPreferredClasses 

^--QpSPrioruiesBasedSen'tceSelection 

EP£/?S0 /W£ 

QpSPriorities?: NonFunctionalRequirement X NonFunctionalRequirement 

—* NonFunctionalRequirement 

ServiceSet!: ID -*» ServiceDescription 

; 0 / / . 02/: Ontology 

5NFRFriorityClasses, NFROfferedClasses: P CLASS 

I NFRPriorityClasses 

= j nfr: NonFunctionalRequirement I n/r e ran QoSPriorities? 

• n/r. C7fl55 J 

A NFROfferedClasses 

= | Registry: ServiceRegistry; id: ID; SD: ServiceDescription: 

nfr: NonFunctionalRequirement 

i Registiy e Registries zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A SD) e Registry. Services 

A n/r e dom SD . QoSOffered • n/r.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C/ OM  J 

A 0 / / s OntologySet 

02/ e OntologySet 

A NFRPriorityClasses c NFROfferedClasses 

• OH. Classes = NFRPriorityClasses A 0 2 / . C/os.W5 = NFROfferedClasses 
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Contraa/megratum zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

APERSON.E 

Cimtract!: ServiceLevelAgreement 

: CoreOntoiogy?: Ontology 

Contract!. SLAOntology = Contract!. SLAOntologyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA u [CoreOntoiogy?) 

I ServiceLevelAgreements' - ServiceLevelAgreements u [Contract?, 

SpeaftcationPhase ~ AddQoSJUserzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ? Mappmg2QoSAttr % SernceRequestet 

StmpieConnactEstablahment" SyntacticalSet\tceDtscovety% 

LocahonBasedSeniceSelecnoni 

DnectConnactEstablishment 

AdaptationProeess " AdaptationContract % DirectContractEstablishment 

LicenseBasedNegonanon ~ FindBestSe>viceiiLicettseBased.4vailability> 

OtnologyAltgnmentu tLtcenselntegrnnon > Ontologylntegranon i 

LicenseBasedContracfEsrablisbmettr- LicenseBasedNegonanon ? LicenseBasedAHgnment % 

(DirectContractEstablishment > ContractJntegrationl 

SemanticServiceSelection - QoSPreferencesBasedServiceSelection 

% QoSConstraintsBasedServiceSeleaion 

i QoSPrioritiesBasedSen-heSelection 

Omologyimegration - Classlntegration i ObjectPropemlntegration 

% DataTypePropertylntegration 

i Individuallntegration 

OntologyAligmnent - ClassAlignment 3 Object PmpertyAlignment 

I DataTypePropertyAtignment 

5 IndividualAUgnmem 

BindingPhase ' SimpleContractEstablishment v LicenseBasedContractEstablishment 

NegoriationPhase ' SemanticSet-\iceSelection v (LicenseBasedNegonanon ? 

LtcenseBasedContractEstablishment) 

MonitohngPhase ~ MonitonngContract % UserSatisfactionLe\'el% 

NoAdaptationContiactzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA v AdaptationProeess 

PERSONAE-ipplicanon 5 SpecificarioPhase $ BindingPhase % NegohahonPhase ^MonitonngPhase 
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AnexozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1. Servicos catalogados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Provedor Sonora 

Formas de 

Pagamento 
Cartao de Credito, Boleto Bancario, Debito em Conta 

Diferencial Assinantes do provedor podem induir oservico Sonora na sua fetura mensal 

Acervo <1 milhSo de musicas 

Tipo de 

Midi a 
M usica 

Modelo de 

Negocios Freemium 

Forma to WMA 

Servico: 

Nome-> 
Limitado Hi mi ta do Sonora PC Clube 

Nivel de 

Qualidade 

Streaming com 

personalizacao de 

conteudo (Propagandas 

indusas) 

Streaming com 

personalizacao (sem 

propagandas ou 

interval os) 

Streaming com 

personalizacao (sem 

propagandas); 

downloads ilimitados 

Restrieao 

Geografica 
Territorio Brasileiro 

Restrieao 20 horas mensais Sem limite de horas 
Sem li mites de horas 

(um computador) 

Custo Gratuito R$ 9,90 R$ 14,90 

Publico-alvo Usuarios domesticos 

Requisitos 

M icrosoft Windows XP, Vista M ac OS X ousuperior; Browsers Internet 

Explorer 6 ousuperior, Firefox 2 ousuperior eSafari; Flash versao 9 ou 

superior; M icrosoft Windows M edia Player 10 ou superior ou Silverlight l O ou 

superior ;Conexao Banda Larga 

U F C G / B I B L I O T E C A / B C 
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Provedor iTunes Amazon 

Formas de 

Pagamento 
Cartao de Credito, Paypal, iTunes Card 

Cartao de Credito ou Cartao de 

Debito 

Diferencial 

Podcasts, Trailers, audiobooks,aplicativos para 

iPods e i Phone, graficos, programas e series deTv, 

jogos para iPod, preview de 30 seg 

Oferece preview de 30 segundos dos 

arquivos 

Acervo <12 mil hoes de musicas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10,182,203 musicas 

Tipo de 

Midi a 
M usica/ Video/ Ri ngtones musica 

M odelo de 

Negocios Pay per Download 

Forma to Dependedo territorio MP3 

Servico: 

Nome-> 
iTunes Store AmazonMP3 Store 

Nivel de 

Qualidade 
256 kbit/ s VBR AAC 

128 kbit/s AAC; 
256 kbit/s VBR AAC 

256 kbit/ s VBR 

Restrieao 

Geografica 

EUA, Europa, Canada, 

M exico, Australia eNova 

Zelandia 

Japao EUA, Ret no Unido e Alemanha 

Restrieao Sem restricoes 
Restrieao pardal; DRM  

(FairPI ay) 
Sem Restricoes (DRM-Free) 

Custo 

US$ 0.69,0.99; 1.29 musica; US$9.99 album/  

Episodes (series) US$1.99/  Rimes 

US$9.99/ Locacao defilmes US$0.99 

US$0.89 - 0.99 (faixa) e US$4.95 

albuns 

Publico-alvo Usuarios domesticos Usuarios domes ti cos 

Requisitos 

M ac OS X 10.4.11 ou superior; Windows XP Service 

Pack 2 ou superior; ConexaoBanda Larga; iTunes 

app 

Independentedeplataforma para 

faixas indviduais e busca na loja; 

Amazon MP3 Downloader necessario 

para baixar albuns (Windows 98 ou 

superior, M ac OS X ou Linux) 
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Provedor 7digital AmieStreet Napster 

Forma s de 

Pagamento 

Cartao de Credito; Paypal; SMS 

(Inglaterra); Cartao de Debito 
PayPal eCyberSource Cartao de Credito, PayPal, Napster Card 

Diferencial 
Podcasting;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA charts; videos; 

trailers; audiobooks 

Possi bi li da de de ga nha r 

creditos ao recomendar 

musicas 

Capa do album em alta resolucao 

disponfvel (encarte) 

Acervo 
3.500.000 musicas/  20.000 

videos 
850.000 musicas 

8.000.000 musicas 

Tipo de 

Midi a 
musica/ video M usica M usica 

Modelo de 

Negocios 
B2B Preco por demanda Freemium 

Forma to MP3/ AAC/ WMA MP3 WMA MP3 

Servico: 

Nome-> 
Free (radio) As si n a tura/ Down 1 oa d 

Nivel de 

Qualidade 

192, e 320 kbit/s MP3; 192, 

e 320 kbit/s AAC; 192 kbit/s 

WM A 

Nao informado 

(somente a I guns 

arquivos contem essa 

informacao) 

128 a 192 kbps 128-256 kbps 

Restrieao 

Geografica 

Europa, America do Norte, 

Australia e Nova Zelandia 
EUAeJapao EUA 

EUA Canada, Reino 

Unido eAlemanha 

Restrieao 

Sem restricoes (DRM-free) 

para MP3 e AAC; restricoes 

para WMA 

DRM -free (sem 

restricoes) 
DRM -free (sem restricoes) 

Custo 
US$0.77 (faixa)e US$7.77 

(albuns) 
il bum max. de US$8.98; Gratuito 

0.99 musica/ 9.99 

album/ 10 

assinatura mensal 

Publico-

alvo 

Empresas que necessitam de 

musica ambiente; musica para 

chamadas em espera; musica 

para campanhas pubiidtarias 

Usuarios finais; artistas 

que desejam divulgar 

seu material; usuarios 

que buscam novidades a 

um custo mini mo 

Usuarios finais 

Requisitos 

7digital Locker (para 

gerenciamento de contas e 

conteudo) 

PC: Windows XP ou Vista 

; M ac: M ac OS X 10.4 ou 

superior 

Napster Web Application 

(Windows/ M ac/ Linux), Internet 

Explorer 7.x ; Firefox 2JC, Flash Player 

8+; Napster software application 

(Windows) Windows XP/ Vista; IE 7.x 

; Windows Media Player 10+ 
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Provedor Rhapsody •Music M agnatune 

Formas de 

Pagamento 
Cartao de Credito Cartao de Credito, PayPal 

Diferencial 
25 musicas gratuitas por 

mes 

downloads de shows e 

audiobooks 

Estimula a distribuiclo 

deate 3 copias dos 

albuns adquiridos para 

amigos;selecao 

exclusiva; 

Acervo 6.000.000 

2,000,000 musicas, 100,000 

artistas, 200,000 albuns, 

40,000 s el os 

10.000 musicas 

Tipo de 

Midi a 
M usica M usica M usica 

M odelo de 

Negocios 
Freemium Assinatura 

Forma to WMA/ MP3 MP3 
M P3, WAV, FLAC, 

AAC, OGG 

Servico: 

Nome-> 
Unlimited To Go 

Nivel de 

Qualidade 
128 a 256 kbps 

192 (faixas mais antigas) a 256 

kbps 
128 kbps 

Restrieao 

Geografica 
EUA Dependeda faixa Nenhuma 

Restrieao 
DRM -free (sem 

restricoes) 

Assinatura mensal da direito a 

30 faixas; todas DRM-free 
DRM -free 

Custo 12.99 14.99 9.99 

Preco definido pelo 

usuario iniciando em 5 

dola res; assinatura 

US$15,00 

Publico-

alvo 
Usuarios finais Usuarios finais 

Usuario final e 

comercial 

Requisitos 

Safari ou 

Firefox 

Web 

Browsers 

Windows 

Registro e utilizar o 

gerenciador de downloads do 

provedor; Independentede 

plata forma 

Independentede 

plata forma 


