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kESVtAO 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rightsizing de um servico de mensagem para o modelo cliente/servidor e um 

processo complexo, pois envolve questdes como mudanca de tecnologia, mobilizacao de 

pessoas, resultados nao imediatos, acontece de forma concorrente com a rotina diaria da 

empresa, com prazos e custos a serem atingidos. A nao utilizacao de uma metodologia no 

processo de rightsizing potencializa os riscos de adocao de solucoes inadequadas, repeticao 

de etapas, ocasionando prejuizos de tempo e recursos. Este trabalho propoe uma 

metodologia especifica para auxiliar as organizacoes no planejamento e execucao do 

rightsizing do servico de mensagem para o modelo cliente servidor baseado em LAN e 

WAN, buscando minimizar os riscos envolvidos nesse processo. Esta metodologia oferece 

a empresa uma sistematica para levantamento de suas necessidades com relacao ao servico 

e um roteiro para a selecao do produto, definigao, implementacao e implantagao da 

solucao. 
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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The rightsizing of a message service for a client/server model is a complex process 

that involves issues such as technology changes, mobilization of people, as well as long 

term results. Furthermore, it happens in a parallel way with the daily routine of the 

company, with deadlines and budgets to be met. This work proposes a methodology to help 

the organizations in the planning and execution of a rightsizing of the message service for 

a client/server model deployed over a LAN/WAN. This methodology offers the company a 

systematic way for custom requirements assessment with relation to the service and a 

guide for the selection of the product, and the definition, implementation and deployment 

of the solution. 



CAPI TULO 1 

I nt rodugao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Visao Geral zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Servicos de mensagem sao uma forma de comunicacao assincrona, baseada no 

principio de armazenar e reenviar, onde o emissor e o receptor nao interagem diretamente 

[NEXOR, 1998]. Os usuarios sabem que seus documentos podem ser entregues 

imediatamente mas so serao lidos quando o destinatario assim desejar. Usuarios, pessoas 

ou processos computadorizados, podem trocar informacoes de forma rapida independente 

de horarios ou localizacoes geograficas. As mensagens que sao enviadas eletronicamente 

podem ser lidas, revisadas, respondidas, reenviadas e armazenadas. Mensagens eletronicas 

podem ser usadas como uma alternativa para as formas tradicionais de comunicacao tais 

como, memorandos, fax, telefone, sistema postal e reunioes. 

A utilizacao dos servicos de mensagem em ambientes corporativos esta diretamente 

relacionada com a infra-estrutura de rede disponivel. Em virtude disso, os servicos de 

mensagem tern passado por varias transformacoes, comecando com servicos baseados em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hosts (mainframes ou minicomputadores) onde todo o processamento de mensagens era 

centralizado em uma unica maquina e os usuarios acessavam as mensagens atraves de 

terminais, depois com o advento das redes locais de microcomputadores surgiram os 

servicos chamados Shared-file Mail System (Sistema de Correio de Arquivo 

Compartilhado^ servindo a unidades da organizacao onde o servidor e apenas um 

repositorio para as mensagens e todo o processamento e iniciado pelo cliente, seguindo 
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para ambientes hibridos interligados ou nao e a mais recente tendencia e um iinico servigo 

corporativo de mensagem baseado no modelo cliente/servidor envolvendo toda a 

organizacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA [SHELTON e PERRIN, 1998]. 

A migragao para um iinico servico de mensagem apresenta beneficios, como: 

• fidelidade aos recursos das mensagens que nao precisam ser transferidas 

atraves dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gateways e nao perdem suas caracteristicas originais como a 

formatacao dos caracteres; 

• recursos sofisticados sao disponibilizados nos softwares clientes e servidores, 

como rastreamento de mensagens, trabalho off-line, recursos avancados de 

seguranca, aplicacoes para trabalho em grupo; 

• melhoria no desempenho, pois as mensagens nao passam por gateways para 

serem convertidas, indo diretamente do remetente ao destinatario; 

• um diretorio unico para a organizacao eliminando o tempo gasto em 

sincronizacao de diretorios e proporcionando facilidades de enderecamento e 

recuperacao de informacoes do diretorio; 

• padronizacao da infra-estrutura de mensagem com a utilizagao de aplicacoes 

corporativas de workflow, groiipware, e gerenciais que nao poderiam ser 

utilizadas em ambientes heterogeneos. 

No ambiente corporativo essa evolucao de comunicacao operou mais mudangas. Os 

servicos de mensagens incorporaram funcdes de groupware (trabalho em grupo), recursos 

de computagao colaborativa como os que permitem a formagao de grupos de discussao, 

agenda de grupo, o gerenciamento de documentos e tarefas e o desenvolvimento de 

aplicagoes. Outra tendencia emergente e a incorporacao de padroes (protocolos) do servigo 
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de mensagem da Internet ao servico de mensagem corporativo, permitindo a comunicacao 

com clientes e fornecedores externos a organizacao e a utilizacao de clientes especiais 

utilizando o protocolo de acesso HTTP (browsers) ou IMAP4 para acesso ao servico de 

mensagem. 

As organizacoes buscam sistemas de computacao que lhes proporcionem maior 

produtividade, melhoria nos processos de tomada de decisao e respostas rapidas as 

necessidades do negocio. Com a disseminacao da tecnologia de microcomputadores, o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

downsizing, ou seja, a reducao das plataformas com a passagem de um sistema baseado em 

mainframe para outro de porte menor, como microcomputadores ligados em rede, foi 

apontado como uma das solucoes para melhoria de produtividade. Em seguida surgiu uma 

nova denominacao: o rightsizing. O termo rightsizing significa encontrar um nivel correto 

de recursos de processamento para os aplicativos, podendo representar um "downsizing" ou 

um "upsizing" [WHEELER, 1994]. 

O rightsizing tratado nesse trabalho consiste na migragao do servico de mensagem 

baseados em hosts, modelo shared-file em LAN ou hibridos para a plataforma 

cliente/servidor baseada em L A N e WAN. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Motivagao da Dissertagao 

Hoje, muitas empresas estao planejando grandes mudancas na infra-estrutura de seu 

servigo de mensagem. Sistemas antigos de mensagem eletronica e automacao de escritorio 

estao sendo substituidos, e novos produtos cliente/servidor estao sendo avaliados. Algumas 

mudancas podem ser facilmente implementadas, enquanto outras sao migragoes maiores 

que requerem bastante esforgo de planejamento e execugao. 
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Uma migragao de um sistema de mensagem pode ser tratado como um projeto com 

o objetivo restrito a tempo e orcamento. Um valioso incremento de objetivo pode ser 

construir uma infra-estrutura, tecnologica e operacional, que seja mais adequada as 

mudancas: mais agil. A razao para essa extensao de objetivo busca primeiro, reduzir o 

custo com mudancas futuras no ambiente de mensagem, e diminuir o impacto que novas 

necessidades comerciais e avancos tecnologicos possam gerar sobre a organizacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[CULLEN e PERSON. 1996], 

A definigao de uma metodologia para migragao de services de mensagem em 

grandes organizagoes deve ser minuciosa e criteriosa, principalmente quando a mudanga 

acontece entre plataformas diferentes, e sendo o servico de mensagem critico para a 

organizacao. 

O projeto parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rightsizing de um servico de mensagem para o modelo 

cliente/servidor envolve varios aspectos que nao sao apenas tecnicos, mas tambem 

gerenciais, organizacionais, financeiros e culturais. Nao se conhece nenhuma metodologia 

que se proponha a auxiliar as empresas especificamente na implementacao de um projeto 

de rightsizing em servicos de mensagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Objetivos da Dissertagao 

Em um ambiente de grande utilizagao, onde o servigo de mensagem e critico para o 

negocio, a migragao para um ambiente cliente/servidor de forma transparente para o 

usuario, ou seja, sem interrupgao dos servicos disponiveis antes, durante e apos a migragao 

e um grande desafio. 

Este trabalho apresenta uma metodologia para rightsizing em servigos de 

mensagem corporativos, migrando para o ambiente cliente/servidor baseado em LAN e 
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WAN. Ele busca ajudar as organizacoes a definirem a sua estrategia de migracao, 

considerando a configuracao corrente do ambiente de informacao, que produtos estao 

sendo usados e as diretrizes futuras para a infra-estrutura de informacao na empresa, 

buscando: 

• unir as mudancas no negocio, tecnologicas e organizacional, nao impedindo que 

essas mudancas continuem existindo; 

• uma arquitetura de mensagem modular, permitindo que componentes sejam 

migrados com a minima interrupcao do servico. 

O trabalho baseou-se em pesquisa na literatura e na experiencia como integrante do 

time de definigao e implantagao de um projeto dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rightsizing de um servico de mensagem 

corporativo, onde nao foi aplicada nenhuma metodologia especifica. Nao e pretensao deste 

trabalho levantar todos os questionamentos a serem observados no processo de rightsizing 

de servicos de mensagem, mas contribuir com um roteiro para auxiliar a quern se proponha 

a desempenhar tal tarefa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Organizagao da Dissertagao 

Esta dissertagao foi organizada em 4 capitulos e 2 apendices, iniciando por este 

capitulo introdutorio. 

O capitulo 2 promove uma breve discussao dos riscos envolvidos em um projeto de 

rightsizing e propoe uma metodologia para escolha de estrategias de rightsizing para 

servicos de mensagem baseados na plataforma cliente/servidor em L A N e WAN que busca 

identificar e minimizar esses riscos. 
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O capitulo 3 apresenta um estudo de caso do processo de implantagao de um 

servico de mensagem cliente/servidor baseado em LAN e WAN em substituigao a um 

baseado emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mainframe ate a fase de implantagao e revisao do piloto. Como nao era 

conhecida nenhuma metodologia destinada ao processo de rightsizing em servicos de 

mensagem para a plataforma cliente/servidor, as etapas desse processo foram estabelecidas 

de forma empirica, ou seja, a medida que os problemas ocorriam as solugoes eram 

buscadas, gerando alguns inconvenientes discutidos nesse capitulo. No capitulo 3 ainda e 

analisado como a aplicacao da metodologia proposta ajudaria na minoragao desses 

inconvenientes. 

Por fim, no Capitulo 4 sao apresentadas as consideracoes finais sobre este trabalho. 

No apendice A, sao descritos conceitos relacionados com o servico de mensagem 

Sao apresentadas as principais organizacoes de padronizagao em redes e telecomunicagoes 

e em seguida os padroes propostos para o servico de mensagem em diversas 

implementacoes. Este apendice tambem apresenta as principais caracteristicas das 

arquiteturas de servico de mensagem existentes nas empresas, sendo elas: baseada em host, 

share-file, cliente/servidor e hibridos. 

O apendice B e um glossario de termos relacionados com servigo de mensagem, 

sendo a maioria deles mencionados neste trabalho e o restante util para outras leituras 

sobre o mesmo tema. 



CAPI TULO 2 

Metodologia para Rightsizing cm Services de Mensagem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A opcao pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rightsizing no servico de mensagem e uma decisao gerencial anterior 

as etapas da metodologia aqui proposta. A utilizacao de TCO (Total Cost of Ownership ou 

custo total de propriedade) e ROI (return of nrvestments ou retorno de investimento) sao 

algumas metodologias para embasar a decisao para utilizacao de novas tecnologias de 

informacao e acompanhar o retorno do investimento. O Gartner Group revendo sua 

mentodologia de TCO incluiu, entre outros fatores, os custos operacionais e de 

implementacao no seu modelo[Gatner, 1997]. 

A metodologia aqui apresentada para rigthsizing em servicos de mensagem, 

estabelece uma seqiiencia de fases. Essa divisao em fases busca reduzir os riscos do projeto 

para implantacao de um novo servico de mensagem baseado na arquitetura 

cliente/servidor. Cada fase funciona como um "teste" que assegura a continuidade do 

projeto. SegundozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA [GAGLIARD, 1996]. os riscos na aplicacao de uma nova tecnologia, a curto 

ou longo prazo, podem ser tecnologicos, economicos, operacionais ou politicos. Os riscos 

tecnologicos estao relacionados com a escolha de uma tecnologia que nao funciona em 

toda a sua potencialidade. Para diminuir tais riscos no momento da escolha do produto 

deve-se buscar uma tecnologia ja testada e utilizada em todas as caracteristicas desejadas e 

que tenha uma base instalada consideravel. As tecnologias realmente novas somente 

poderao ser validadas na fase de implementacao, onde devem ser testados todos os 

recursos desejados do produto. Outro risco e o da obsolescencia da tecnologia em um curto 
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intervalo de tempo. Atraves do correto diagnostico dos objetivos da empresa, suas 

demandas futuras e expectativas com relacao ao servico de mensagem e possivel aumentar 

as chances de que o produto escolhido possa ser usado por um periodo de tempo 

satisfatorio. 

Os riscos operacionais dizem respeito a manipulacao real dos dados. O produto 

escolhido deve funcionar usando os padroes estabelecidos para o servico na organizacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mainframes processam centenas de milhares de transacoes e lidam com um volume muito 

grande de informacoes. E preciso garantir que a nova tecnologia trabalhara com o volume 

de dados da organizacao. Busca-se minimizar esse risco entendendo como o modelo 

cliente/servidor difere do modelo tradicional de computacao e qual a infra-estrutura de rede 

precisa estar disponivel. Outra necessidade a longo prazo e que a solucao apresentada seja 

flexivel, tendo a capacidade de crescer ou adaptar-se a medida que as mudancas na 

organizacao e no negocio acontecerem. 

Os riscos economicos surgem quando o orcamento para o projeto nao retrata os 

custos reais de implantacao. Essa area e a mais susceptivel a erros AJem dos custos de 

implantacao, tem-se a longo prazo os custos de manutencao do servico. Por isso, alem de 

definidos na fase de planejamento os custos devem ser revisados antes da fase de expansao 

para toda a organizacao. Os grandes investimentos iniciais devem ser evitados ate que a 

solucao comprovadamente satisfaca as necessidades da organizacao. 

Os riscos politicos dizem respeito a satisfacao dos usuarios e dos gerentes. A 

resistencia natural a mudancas gera uma primeira sensacao de perda. Essa resistencia pode 

ser vencida apresentando-se os motivos que levaram a adocao de uma nova solucao e os 

beneficios advindos de tal mudanca. A antecipacao de possiveis desapontamentos dos 

usuarios, a proposicao de solucoes para adapta-lo ao novo sistema, a definigao e aplicagao 
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Metodologia para Rightsizing em Servigos de Mensagem 

FASF. I Definicao do Time para o Projeto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f 

FASF II 
Levantamento de Informacoes 

1 r 

FASF III 
Definicao da Solucao 

Selecao do Produto 

• Treinamento do Time 

• Definicao do Modelo Final 

• Definicao do Piano de Migracao 

• Definicao da estrategia de 
validacao/implanlacao da solucao 

t 

FASF. IV Implementacao da Solucao 

• Desenvolvimento e Testes 

• Documentacao 

• Treinamento do Usuario Final e 

Suporte 

r 

FASF V 
1 mplantacao da Solucao 

Disponibilizacao do Novo Sendee 

Rcvisao da Solucao 

Figura 2.1 - Fases da metodologia 
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2.1. FASEI - Definigao do Time para o Projeto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A escolha do time parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rightsizing do servico de mensagem e de extrema 

importancia para o sucesso do projeto. Se nao for feita corretamente, podera repercutir em 

atrasos de cronogramas e dificuldades de gerenciamento. 

A primeira decisao a ser tomada e se a empresa trabalhara sozinha, contando com a 

capacidade e dedicacao do seu pessoal, ou se tera o auxilio de consultores. 

A consultoria agrega valor ao projeto quando traz a experiencia de profissionais que 

ja tenham participado na conducao e operational izacao de trabalhos similares envolvendo 

servico de mensagem. Normalmente os servicos de consultoria costumam cobrar pelo 

tempo de seus profissionais utilizado no projeto. Assim, em caso de uso de consultoria, 

para tentar reduzir esse custo e importante que a empresa saiba absorver parte das tarefas 

definidas no projeto que nao necessariamente precisam ser desenvolvidas pelos consultores 

e para as quais o pessoal interno tenha tempo e condicoes tecnicas de desenvolver. Uma 

equipe interna com habilidades, limitara as horas de consultoria. Se a equipe nao render o 

esperado mais horas de consultoria serao necessarias. 

E preciso de profissionais com iniciativa, dedicafao e bom relacionamento 

interpessoal. Disponibilidade desse tipo de pessoal com certeza nao deve existir. Assim, ao 

decidir quern trabalhara no projeto deve-se estar disposto a negociar firmemente a 

disponibilizacao de pessoal "critico", "impossivel de ser liberado", etc. 

Uma coisa e certa, quando o projeto for concluido e o pessoal da empresa que ira 

manter o sistema em funcionamento de acordo com o planejado. Essa constatacao ja 

pressupoe que esse objetivo deve estar definido desde o inicio dos trabalhos. Isso significa 
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que a empresa precisa de pessoas que vao se dedicar a conhecer o funcionamento do 

servico de mensagem garantindo um nivel de suporte aos usuarios e conhecendo porque 

determinadas opcoes de configuracao foram feitas. Evidentemente essa tarefa sera 

facilitada de acordo com o grau de documentacao de cada fase do projeto. Em suma, a 

empresa tera como uma de suas principals responsabilidades "aprender" o novo servico de 

mensagem. 

E importante que todas as unidades que tenham ligacao com o servico de 

mensagem participem, desde o nivel estrategico ate o operacional. Isso gera o 

comprometimento e a avaliacao dos impactos operacionais. Alguns precisarao de 

dedicacao em tempo integral, coordenando os trabalhos ou trabalhando junto com os 

consultores, outros acompanharao a evolucao dos trabalhos, disponibilizando recursos e 

tomando decisoes e o restante participant em momentos especiais -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA workshops e 

treinamentos operacionais. 

A Figura 2.3 descreve um modelo de organizacao do time do projeto. A gerencia 

do projeto e formada pelo coordenador tecnico e pelo gerente do projeto. O gerente de 

projeto e o responsavel pel a administracao do processo (pessoas, cronogramas, despesas), 

sendo a interface entre o nivel executivo e o operacional durante a implementacao. Ele 

deve manter a alta administracao informada da evolucao do projeto, avaliar os resultados 

obtidos, tomar decisoes para garantir a continuidade do projeto, comunicar-se com os 

participantes em tempo parcial no projeto e assegurar que ao final do processo existira uma 

equipe tecnica capacitada a dar suporte ao servico. Ao gerente de projeto nao cabe so 

avaliar os trabalhos efetuados ou cobrar cronogramas. Ele e responsavel por escolher a 

equipe de trabalho e o coordenador tecnico, deixar claro o objetivo e o escopo do projeto e 

promover um ambiente de confianca e cooperacao entre os membros do time. A medida 
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que o projeto avancar o gerente do projeto deve estar cada vez mais preparado para 

apresentar e discutir os diversos aspectos tecnicos, gerenciais e politicos do projeto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Time do Projeto 

Gerencia do 
Projeto 

Gestores do 

Servico 

Equipe de 

Trabalho 

Suporte 

Figure 2.2 - Organizacao do time do projeto 

O coordenador tecnico pode ou nao ser um consultor externo e e responsavel por 

coordenar as atividades tecnicas a serem desenvolvidas, liderando a equipe de trabalho. 

Esta equipe compoe-se do pessoal que vai executar cada uma das tarefas definidas no 

planejamento do qual participaram. A equipe de trabalho deve agregar perils tecnicos 

com conhecimento no sistema operacional, protocolos e infra-estrutura de rede da 

organizacao, no servico de mensagem existente e de linguagem de programacao. Este 

ultimo perfil sera utilizado no desenvolvimento de interfaces (ferramentas de migracao e 

sincronizacao de diretorios, conversao de formularios, por exemplo) a serem identificadas 

na fase de definicao da solucao. 

Utilizar equipes de trabalho distintas em diferentes fases do projeto e um erro. O 

aprendizado de uma fase precisa ser aplicado na proxima. Quando equipes diferentes sao 

usadas a continuidade de conhecimento deixa de existir e erros sao cometidos 

repetidamente. Isso nao impede que em fases avancadas do projeto mais pessoas sejam 
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agregadas, possibilitando trabalhos simultaneos de equipes com a preservacao do 

conhecimento adquirido [GLAGIARDI, 1996]. 

O servico de mensagem exige uma infra-estrutura de rede pronta para ser utilizada, 

em determinado momento do projeto pode ser necessario que sejam promovidas 

customizacoes no ambiente de rede, instalacao de softwares clientes, etc. Essas atividades 

nao necessariamente precisam ser desenvolvidas pela equipe de trabalho, podendo ser 

efetuado por um outro grupo identificado na Figura 2.3 como suporte. Os gestores do 

servico sao as pessoas que definem como o servico funciona com relacao as normas e 

padroes e aspectos de seguranca. Normalmente nao tem dedicacao exclusiva ao projeto 

como acontece com a equipe da trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. FASE II - Levantamento de Informagoes 

O projeto de migracao para uma nova estrutura de servico de mensagem requer 

algumas informacoes que serao utilizadas desde a selecao criteriosa do produto ate a 

implementacao da solucao. Assim, nesta fase o time estara realizando o levantamento da 

estrutura organizational e operacional da empresa e dos recursos de tecnologia disponiveis, 

agrupando essas informacoes como apresentado a seguir. E importante verificar durante 

este levantamento quais as tendencias do negocio e de tecnologias a serem implantadas na 

empresa que possam alterar os recursos ou necessidades a curto e medio prazo. 
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Informacoes sobre a Distribuicao Geoqrafjca da Organizacao e dos Usuarios 

Informacoes sobre a localizacao fisica das unidades de negocio da empresa podem 

determinar: os dominios
1 do servico de mensagem, as possiveis localizacao dos servidores 

e a previsao do fluxo de mensagens atraves da rede. As informacoes que precisam ser 

investigadas sao: localizacao geografica, endereco, total de empregados, servico de 

mensagem utilizado, numeros de usuarios do servico, numero de usuarios remotos (acesso 

por linha discada ao servico de mensagem), numero de estacoes de trabalho por 

configuracao (300 486s com 16MB de RAM, 500 pentium com 32MB de RAM, 50 

macintoches com 32MB de RAM, por exemplo), e sistema operacional utilizado. 

A informacao de endereco das unidades de negocio sao utilizadas no 

dimensionamento dos servidores de um predio onde estao localizadas varias unidades. O 

numero de usuarios do servico de mensagem e o total de funcionarios sera util na 

identificacao da demanda para o novo servico. A informacao do hardware disponivel e 

utilizada na revisao da infra-estrutura necessaria para implantacao do novo servico. 

Informacoes sobre a Infra-estrutura de Rede 

O servico de mensagem opera sobre uma infra-estrutura de rede, ou seja, topologia, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

links, protocolos de comunicacao e sistema operacional de rede. As conexoes de rede 

existentes entre as unidades podem impor restricoes no servico de mensagem e deve ser 

estudada cuidadosamente. 

Entender a malha fisica da rede facilitara a definicao da topologia de roteamento do 

servico de mensagem, localizacao dos servidores e escolha da forma de conexao dos 

dominios. Conhecer a largura de banda (bandwidth) disponivel nas conexoes entre as 

unidades ajuda a determinar possiveis necessidades de instalacao de um servidor local. Se 
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mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA link muito lento e altamente usado e serve a uma determinada unidade, entao instalar um 

servidor ali pode ser uma decisao tecnica apropriada. A topologia do backbone ajuda a 

determinar se rotas redundantes para tolerancia a falhas podem ou devem ser estabelecidas. 

Os protocolos de rede provem conectividade entre a estacao de trabalho e o servidor e 

entre servidores. Para a selecao do novo produto e preciso identificar que protocolos de 

rede sao utilizados na empresa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Informacoes sobre a Infra-estrutura dos Servicos de Mensagem em Uso 

Para determinar como migrar usuarios e como conectar os possiveis servicos de 

mensagem existentes ao novo servico e preciso levantar informacoes sobre a topologia do 

servico de mensagem e a convencao de enderecos utilizada. Caso exista mais de um 

servico em uso na organizacao e importante verificar se eles estao interligados e de que 

forma isto acontece. No caso de servicos de mensagem baseados em host, normalmente a 

topologia do servico de mensagem se restringe a um servidor que atende a toda a 

organizacao. Entender os padroes de nomes e convencoes ajuda na migracao e definicao de 

padroes para o novo servico. Padroes de nomenclature e enderecos utilizados para caixas 

postais, listas de distribuicao, quadra de avisos ajudarao no processo de migracao. 

E importante conhecer quais recursos os usuarios utilizam no servico atual e quais 

os padroes definidos para esses recursos. Por exemplo, os usuarios fazem uso dos recursos 

de agenda, listas de distribuicao piiblicas. 

Informacoes sobre os Requisitos para o Novo Servico de Mensagem 

Os recursos disponiveis nos servicos de mensagem em uso ja foram verificados 

anteriormente. Agora e preciso definir quais recursos existirao no novo servico e as novas 

caracteristicas a serem implementadas. As caracteristicas desejadas no servico devem ser 

1

 Aerupamento logico de servidores 
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agrupadas em tres classes: essenciais, desejadas e opcionais [SILVA, 1997]. Esse 

agrupamento de caracteristicas sera utilizado na fase seguinte para a selecao do novo 

software de servico de mensagem. 

As caracteristicas essenciais sao aquelas consideradas indispensaveis ao servico de 

mensagem para que este possa atender as necessidades da organizacao. As caracteristicas 

desejaveis sao as caracteristicas extremamente desejaveis, mas nao absolutamente 

essenciais para que o servico atenda as necessidades da organizacao. As caracteristicas 

opcionais referenciam caracteristicas cuja presenca ou ausencia nao afetam 

significativamente a adequacao do produto a organizacao. 

Um sumario apresentando as acoes da fase seguinte do projeto que utilizarao as 

informacoes colhidas nesta fase e apresentado na Tabela 2.1. 
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LEVANTAMENTO DE INFORMACOES 

Informacao Acoes da proxima fase 

Distribuicao Geografica da Empresa e dos 

usuarios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
definicao da topologia do novo 

localizacao geografica servico 

endereco, total de empregados dimensionamento e localizacao de 

servico de mensagem utilizado servidores 

numeros de usuarios do servico revisao de hardware 

numero de usuarios remotos selecao do produto 

sistema operacional utilizado 

Infra-estrutura de Rede 

topologia definicao da topologia do novo 

links servico 

protocolos de comunicacao 
localizacao de servidores 

sistema operacional 
revisao da infra-estrutura de rede 

Servicos de Mensagem em Uso 

servicos existentes definicao do piano de migracao 

tipo de conexao entre os servicos conexao dos servicos 

existentes 
definicao do novo servico 

tipo de enderecamento 

padroes de nomes dos objetos do diretorio 

Requisitos para o Novo Servico de Mensagem 

caracteristicas essenciais selecao do software de servico de 

caracteristicas desejaveis 
mensagem 

caracteristicas opcionais 
definicao do modelo final do novo 

caracteristicas opcionais 
servico 

Tabela 2.1 - Rcsumo do levantamento de informacoes {Fase II} 
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2.3 FASE III - Definigao da Solugao 

Como visto no inicio desde capitulo na Figura 2.1, a fase de definicao da solugao e 

composta por cinco sub-fases, quais sejam: selecao do produto, treinamento do time, 

definicao do modelo final, definicao do piano de migracao e definicao das estrategias para 

validacao/implantacao da solugao. As proximas secoes discutem os procedimentos a serem 

adotados em cada uma dessas sub-fases. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1 Se lecao do Produto 

O processo de selegao de um pacote de servico de mensagem deve ser feito de 

forma cautelosa. Algumas empresas selecionam um novo produto baseado nos produtos 

que estao sendo utilizados por seus concorrentes ou solicitam aos fornecedores que 

apresentem os produtos para uma escolha posterior. E essencial perguntar, alem de ouvir e 

ver. As perguntas mais importantes sao aquelas sobre informacoes que normalmente nao 

constam na apresentacao. 

A equipe de selecao deve ter em mente que nao existe um produto "ideal" que 

atenda a todos os requisitos da empresa da forma desejada. "Todo pacote de software 

existente no mercado nasceu da experiencia (ou da oportunidade) de um grupo de pessoas 

em um ramo de negocios especifico - essas pessoas criaram um sistema que poderia 

atender adequadamente certos segmentos empresarias, e foram ampliando a area de 

atuacao de seu produto a medida que questoes praticas de implementacao foram surgindo, 

e conceitos mais amplos foram sendo aprendidos e introduzidos no software atraves de 

pesquisas, associates com terceiros, copia de boas ideias dos concorrentes, sugestoes de 

consultores e de usuarios, e assim por diante" [LOZINSKY]. 
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E recomendavel, no entanto, com ou sem a ajuda de consultores, que a selecao seja 

feita de forma criteriosa, buscando minimizar as possibilidades de escolha de um produto 

inadequado. 

Buscando escolher um produto para servico de mensagem que atenda da melhor 

forma possivel os requisitos da empresa e minimizar tempo e custos na avaliacao dos 

produtos, dividimos o processo de selecao do produto em duas etapas. A primeira etapa 

destina-se a diminuir o escopo de produtos a serem avaliados, identificando os que 

realmente podem vir a atender as necessidades da empresa. A segunda etapa estabelece 

criterios para avaliacao mais detalhada dos produtos, buscando identificar o que melhor 

atende aos requisitos estabelecidos. 

Algumas vezes o processo de selecao se transforma em um processo de validacao. 

Isso ocorre quando a empresa ja possui um produto de servico de mensagem e quer se 

certificar de que a sua implantacao atendera as necessidades da empresa, nao existindo 

melhor solucao a ser implantada. 

Pre-selecao de Produtos 

Existem muitos produtos disponiveis no mercado, e sempre surgem novos para 

dificultar o processo de selecao. Devido a necessidade de se limitar o tempo destinado a 

escolha do produto, nao e eficiente a avaliacao de uma quantidade muito grande de 

produtos; e melhor dedicar mais tempo na avaliacao mais detalhada de uma quantidade 

menor de produtos. 

Os requisitos classificados no levantamento de informacoes como essenciais ao 

novo servico de mensagem devem ser utilizados para reduzir o numero de produtos a 

serem avaliados mais detalhadamente. Os requisitos essenciais devem ser especificos e 

determinantes, pois cada produto sera avaliado quanto a existencia ou nao da caracteristica. 
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A escolha dos requisitos pode variar de empresa para empresa. Mas, devem fazer 

parte os requisitos julgados pela empresa como mandatorios para o seu negocio, ou seja, 

caracteristicas desejadas nos produtos que sao consideradas inegociaveis. 

A seguir sao apresentados alguns exemplos de possiveis requisitos essenciais com 

relacao ao fornecedor e ao produto, considerando os varios niveis de utilizacao do servico 

de mensagem na organizacao: 

• conceito do produto - o produto deve possuir uma base instalada no pais e no 

exterior, tendo sucesso comprovado em varios paises; 

• suporte local - o fornecedor deve disponibilizar suporte local (fisico ou por 

ligacao remota) que garanta prazos de atendimentos que sejam aceitaveis para 

a empresa; 

• arquitetura cliente/servidor - a arquitetura do servico de mensagem deve ser 

cliente/servidor; 

• integracao com o sistema operacional de rede e suporte aos protocolos de 

comunicacao utilizados na rede - qualquer sistema operacional de rede vem 

com seu proprio conjunto de recursos de seguranca embutidos, incluindo 

permitir o controle de acesso dos usuarios. Alguns pacotes de servico de 

mensagem tambem vem com recursos de seguranca embutidos como telas de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

login, delegacao de direitos administrativos a outros usuarios. Quanto maior 

for a interligacao entre esses dois niveis, maior a seguranca que se tera no 

servico. O produto deve ser integrado com os recursos de administracao e 

seguranca do sistema operacional utilizado na rede, como tambem deve 

suportar os protocolos de comunicacao adotados na rede; 
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• suporte aos sistemas operacionais das estacoes de trabalho (Windows 95, 

DOS, Windows NT Workstation, OS/2) - o software cliente de correio deve 

suportar os sistemas operacionais que sao executados nas diversas estacoes de 

trabalho da organizacao que acessarao o servico de mensagem ; 

• ferramentas para trabalho em grupozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (groupware) - o produto deve fornecer 

ferramentas de agenda, calendario, grupos de discussao e formularios 

eletronicos; 

• Conectividade com o(s) produto(s) de servico de mensagem existente(s) na 

organizacao - o produto deve possibilitar a troca de mensagens com o produto 

de correio existente, pois dependendo da abrangencia da empresa torna-se 

inviavel uma migracao em um unico momento de todos os usuarios para um 

novo sistema; 

• Ferramentas de customizacao - o produto deve oferecer ferramentas que 

possibilitem o desenvolvimento de recursos nao disponiveis primitivamente no 

software e considerados importantes para a organizacao; 

• Software cliente em portugues e com interface grafica - as empresas que 

trabalham com softwares em portugues e com interface grafica nas estacoes de 

trabalho, na maioria das vezes, desejam preservar essas caracteristicas para o 

acesso ao servico de mensagem. 

Os produtos que nao atendam aos requisitos essenciais deverao ser descartados. 

Caso isso leve a obtencao de um conjunto vazio de produtos, deve-se rever a definicao dos 

requisitos essenciais. Apos a revisao, nao havendo alteracao dos resultados deve-se rever o 

que motivou a decisao de implantacao de um novo servico de mensagem, pois as 
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caracteristicas essenciais para atender a empresa nao sao encontradas em nenhum produto 

disponivel no mercado, naquele momento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Refinamento da Arvore Generica de Requisitos 

Escolhidos os produtos que tern as maiores chances de atenderem a empresa, pois 

atendem aos requisitos essenciais, e hora de avalia-los mais detalhadamente. 

Para comparar produtos precisamos de uma base coraum de comparacao, que 

permita "medir" efetivamente as vantagens e desvantagens de cada produto em relacao aos 

demais, e assim estabelecer a base teenica que fundamentara a decisao final. 

Essa base de comparacao e uma lista extensa e detalhada de requisitos funcionais e 

tecnicos. Nesta lista de requisitos devem ser detalhadas as caracteristicas tecnicas dos 

requisitos essenciais e incluidos os requisitos desejados e opcionais, definidos no 

levantamento de iriformacoes 

Para facilitar a montagem dessa base de comparacao apresentamos na Figura 2.4 

uma Arvore Generica de Requisitos (AGR) que tern como objetivo apresentar um conjunto 

de caracteristicas e recursos basicos necessarios a um servico de mensagem 

cliente/servidor. Estas caracteristicas foram compiladas a partir de consulta a revistas 

especializadas, manuais de produtos e artigos [PC MAGAZINE, 1998], [MICROSOFT, 1998], 

[INFO 1998]. [LOTUS 1998]. fWEISS 1998]. 
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Arvore Generica de Requisitos 

a - Caracteristicas Gerais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa. 1 - Ptataforma do Servidor 

a.2- Escalabilidade do Servidor 

a.3 - Protocolos de Comunicacao 

a.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Servico de Diretorio 

a. 5 - Armazenamento de mensagem 

a. 6- Roteamento de mensagem 

b - Gerenciamento b. 1-  Administracao do ambient e 

b.2- Monitoracao 

b.3 - Disponibilidade e seguranga 

c - Conectividade/Interoperabilidade c.1-  Conectividade com o sistema existente 

c.2 - Ferramentas para migracao 

c.3- Padroes suportados 

d - Trabalho em grupo/Desenvolvimento d.1 - Groupware 

d.2- Linguagens de programacao suportados 

e - Software Cliente e.1 - Tipos 

e.2 - Plataformas 

e.3- Caracteristicas 

c.4 - Gerenciamento da caixa postal 

Figura 2.3 - Arvore generica de requisitos 
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A AGR tem como nos principals os requisitos: Caracteristicas Gerais, 

Gerenciamento, Conectividade/Interoperabilidade, Trabalho em grupo/Desenvolvimento e 

Software Cliente. 

A partir da AGR e com base nos requisitos levantados pela empresa como 

importantes para o servico de mensagem que ira atende-la, deve-se refinar a arvore para se 

chegar a uma arvore que represente as necessidades da empresa com relacao a um servico 

de mensagem corporative A partir da AGR, com a inclusao e exclusao de itens, deve-se 

compor uma Arvore Especifica de Requisitos (AER) que reflita as necessidades da 

organizacao [SILVA, 1997]. As caracteristicas definidas devem buscar, alem da 

disponibilidade e seguranca do servico, que as necessidades futuras possam ser supridas 

pelo servico de mensagem com custos minimizados. 

Apresentamos a seguir a descricao dos requisitos propostos na Arvore Generica de 

Requisitos e alguns sub-requisitos que podem compor uma AER: 

a. Caracteristicas Gerais 

Neste requisito consideramos os itens relacionadas a infra-estrutura da informacao, 

ou seja, em que plataforma de hardware e software o servico deve operar e que 

caracteristicas de sua arquitetura sao desejaveis para permitir maior disponibilidade e 

desempenho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 - Plataforma dos servidores 

Em que hardware e sistemas operacionais de rede ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA software servidor sera executado. 

a. 2- Escalabilidade e Toierancia a Falha 

A possibilidade do servico de mensagem atender ao aumento de demanda por parte 

da organizacao pode ser verificado por alguns aspectos do software servidor como: suporte 
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em um unico servidor do numero de usuarios esperado, suporte a maquinas 

multiprocessadas (SMP), limite de armazenamento de mensagens por servidor que 

satisfaca as necessidades da empresa e facilidade para inclusao de novos servidores de 

mensagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a.3 -Protocolos de Comunicacao 

Cada sistema operacional de rede pode trabalhar com um ou mais protocolos de 

rede. Assim, o produto de mensagem deve possuir suporte aos protocolos existentes nas 

diversas redes da empresa. Sao exemplos de protocolos de rede: TCP/TP, IPX/SPX e 

NetBIOS/NetBEUI. 

a. 4 - Servico de Diretorio 

Caracteristicas desejadas no servico de diretorio, como por exemplo: 

• ferramentas para importacao de dados - uma das principals etapas na 

implantacao de um servico de mensagem e o cadastro de objetos no diretorio, a 

importacao de dados consiste em criar entradas no diretorio a partir de processus 

emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA batch ou seja, a criacao das caixas postais a partir de banco de dados ja 

existente. Isso minimiza a alimentacao inicial do sistema que e uma tarefa ardua 

quando feita manualmente; 

• integracao com o sistema operacional de rede - a maioria dos sistemas de 

rede tern diretorios incorporados; e importante que o servico de mensagem seja 

integrado a esse diretorio para usufruir dos aspectos de seguranca que isso 

proporciona. Assim, quando uma conta de usuario for excluida para acesso a rede 

automaticamente sua caixa de correio tambem pode ser eliminada ou vice-versa. 

As contas dos usuarios cadastrados na rede podem ser usadas para criacao 
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automatica das caixas postais, onde o usuario faz uso de uma unica conta para 

acessar a rede e consequentemente ao servico de mensagem; 

administracao hierarquica - e possivel trabalhar com niveis hierarquicos de 

administracao do diretorio, delegando funcoes administrativas de forma 

diferenciada. Determinado usuario podera adicionar, alterar atributos e remover 

caixas postais mas nao conseguira criar listas de distribuicao publica ou alterar 

configuracao dos servidores; 

hierarquia de nomes - a hierarquia de nomes torna possivel a consulta a 

grupos de usuarios, por exemplo, todos os usuarios do departamento de vendas; 

replicacao comparativa - quando o servico de mensagem possui mais de um 

servidor, o que ocorre normalmente no modelo cliente/servidor, cada servidor 

armazena determinados objetos que sao replicados para os demais servidores. A 

replicacao de diretorios pode ser comparativa, ou seja, so os elementos 

alterados no diretorio em determinado periodo de tempo precisam ser replicados 

para os demais servidores; 

replicacao seletiva e destacada no servico de diretorio X.500 como sendo 

muito util aos clientes moveis que recebem apenas atualizacoes de um 

subconjunto do diretorio por ele definido. A replicacao em nivel de campo e 

interessante pois se um usuario tern seu telefone alterado apenas o atributo 

telefone e enviado para alteracao e nao todos os atributos do usuario, o que 

consome menos largura de banda; 

replicacao escalonada - o administrador pode definir quando se dara a 

replicacao de diretorio entre servidores de dominios diferentes, normalmente e 

escalonada para horarios de menor utilizacao da rede; 
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• atributos customizados - alem dos atributos previamente definidos para as 

caixas postais, como nome, endereco e telefone, e importante que a 

administracao possa definir outros atributos para os objetos do diretorio e que 

esses atributos possam ser usados como filtros para as visoes de diretorio
2; 

• enderecos SMTP e X.400 nativos - Para interligagao com a Internet e sistemas 

X.400 e importante que o diretorio ja atribua automaticamente a cada objeto um 

endereco em cada um desses padroes; 

• alias - e desejado que o servico de mensagem identifique os objetos por alias 

que facilitem a localizacao desses objetos. Por exemplo, para enviar uma 

mensagem para qualquer usuario da organizacao nao e preciso especificar o 

endereco X.400 ou SMTP bastando o uso dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA alias que e um nome mais 

simples; 

• suporte a X.500 e LDAP - o servico de diretorio permite o acesso por clientes 

para consulta sobre informacoes do usuarios atraves de softwares no padrao 

X.500 e LDAP. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a. 5 - Armazenamento de Mensagens 

Sao as caracteristicas desejadas para o armazenamento de mensagens no servidor. 

Exemplos dessas caracteristicas sao descritas abaixo. 

• copia unica de mensagem - apenas uma copia de cada mensagem e 

armazenada no servidor. Isto contribui para diminuir a utilizacao de espaco em 

disco; 

:

 Visao de diretorio corresponde a \isualizacao das entradas do diretorio agrupadas por determinado(s) 

atributofsV 
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• limite de armazenamento por usuario - O administrador pode limitar o 

espaco em disco no servidor que pode ser utilizado pelos usuarios. Isso pode ser 

definido para um grupo de usuarios ou individualmente. Alguns servicos de 

mensagem disponibilizam dois ou tres limites de armazenamento, quando o 

usuario extrapola esses limites ele e impedido de enviar e/ou receber mensagens 

ate que elimine mensagens armazenadas no servidor; 

• arquivamento de mensagem fora do servidor de correio - diz respeito ao 

armazenamento de mensagens no disco do usuario ou em um servidor de 

arquivos destinado a esse fim. As mensagens sao acessadas normalmente pelo 

software cliente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a. 6 - Roteamento de Mensagens 

As caracteristicas de roteamento dizem respeito a como o MTA trabalha. O MTA e 

o componente do servico de mensagem responsavel pelo roteamento de mensagens para 

outros MTA, e entrega das mensagem para serem armazenadas no servidor do destinatario 

da mensagem. Sao caracteristicas do M T A 

• M T A nativo para SMTP e X.400 - alguns servicos de mensagem alem de 

possuirem o seu MTA nativo ou proprietario, ou seja, que se comunica com 

MTAs do mesmo servico de mensagem, possuem tambem MTA SMTP e X.400 

nativos que eliminam a necessidade dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gateways para comunicacao com outros 

MTA SMTP ou X.400; 

• multithreading - Um MTA que utiliza o conceito de multithreading pode tratar 

em paralelo, miiltiplas transferencia de mensagens para MTAs remotos; 
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• roteamento automatico e dinamicozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - O servico de mensagem deve 

implementar tolerancia a falhas atraves de rotas alternativas entre os MTAs e 

em caso de falha de um servidor ou de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA link automaticamente deve ser 

escolhida uma outra rota de menor custo garantindo a entrega das mensagens; 

• limite no tamanho das mensagens - e possivel definir o tamanho maximo das 

mensagens a serem trocadas entre MTAs; 

• expansao de listas de distribuicao - O MTA pode ser configurado para que 

todos os MTAs expandam as listas de distribuicao piiblicas, disponiveis para 

toda a organizacao, ou eleger determinados MTAs para a realizacao dessa 

tarefa. 

b - Gerenciamento 

Para reduzir custos de administracao um servico de mensagem deve possuir 

recursos nas areas de customizacao do ambiente, instalacao, configuracao e monitoracao. 

b.l - Administracao do Ambiente 

• interface grafica de administracao - O servico de mensagem deve fomecer 

uma interface de administracao amigavel com ajudazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA on-line; 

• administracao remota - habilidade de configurar e gerenciar a infra-estrutura 

de mensagem remotamente. Isso e interessante para empresas que tern 

servidores distribuidos, ou para administradores que ocasionalmente precisam 

administrar os servidores de casa; 

• administracao centralizada - a partir de um console e possivel enxergar todo o 

servico de mensagem da organizacao e configura-lo; 
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• alteracao das propriedades do usuariozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - alguns servicos de mensagem 

permitem ao administrador liberar determinados atributos para que o proprio 

usuario altere, como por exemplo, endereco e telefones; 

• estatisticas de usuarios - o servico de mensagens pode prover ferramentas para 

o administrador acompanhar os recursos de disco e que estao sendo utilizados 

por cada usuario, que usuarios estao conectados no momento e quando foi 

efetuado o ultimozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA logon, por exemplo; 

• estatisticas de mensagens - recursos que permitem o acompanhamento do 

numero de mensagens enviadas, recebidas por cada servidor, etc. 

• remocao de mensagens - e o recurso que possibilitar o administrador limpar as 

caixas postais, ou seja, ele pode configurar a remocao de mensagens baseado 

em criterios como: quantidade de dias que a mensagem esta disponivel na caixa 

postal, todas as mensagens maiores que x Kbytes, mensagens ja lidas, 

mensagens nao lidas, etc; 

• ferramenta para mover objetos - permite ao administrador a transferencia de 

uma caixa postal de um servidor para outro utilizando apenas o recurso de 

arrastar e soltar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b.2 - Monitoragdo 

Os monitores sao recursos para uma administracao prd-ativa, eles liberam o 

administrador de checagens manuais. 

• integracao com plataformas de gerenciamento de rede - softwares de 

gerencia de rede tern sido desenvolvidos para permitir ao administrador da rede 

gerenciar dispositivos conectados, acompanhar tendencias e uso de recursos, 
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detectar e corrigir erros e problemas graves, tudo isso de uma estacao de 

trabalho de gerenciamento central. OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Simple Network Management Protocol 

(SNMP) tern sido o padrao da industria para gerenciamento de redes. Como 

parte da rede, a infra-estrutura de comunicacao deve ser gerenciavel pelo 

SNMP; 

monitoracao de links - recurso disponivel para monitoracao da comunicacao 

entre os servidores do servico de mensagem interno ou entre esses e servidores 

de outros sistemas e da propria Internet; 

monitoracao de servidores - recurso disponivel para monitoracao dos servicos 

de mensagem que executam no servidor. Em caso de falha de algum servico 

pode ser configurado para que determinada acao ocorra, uma mensagem seja 

enviada ao administrador ou um evento seja registrado no sistema; 

notificacao de eventos - alertas sao enviados ao administrador notificando que 

um recurso tomou-se critico para o servico de mensagem. Por exemplo, o 

administrador pode receber um alerta quando o espaco de utilizacao do disco 

atingir determinado indice; 

logs - o servico de mensagem deve oferecer um mecanismo de log para prove 

informacoes relevantes sobre o sistema, como data e hora de logon dos usuarios 

ao servidor de mensagem e cadastro, alteracao e exclusao de caixas postais; 

habilitar/desabilitar protocolos por usuario - isso permite ao administrador 

diferenciar usuarios que poderao utilizar determinados softwares clientes para 

acesso ao servidor ou ainda acessar determinados servicos como a Internet; 
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• tracking de mensagem - e um recurso util para rastrear mensagens quando elas 

estao sendo perdidas, ou seja nao estao chegando ao destine 

- Disponibilidade/Seguranga 

• backup on-line - o servico nao precisa ser paralisado para que a rotina de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

backup seja efetuada; 

• suporte a clustering - Um cluster e definido como um grupo interconectado de 

dois ou mais servidores que aparecem de forma transparente a um usuario como 

um unico servidor. O clustering usa uma combinacao de hardware 

especializado de conectividade de alta velocidade com o software sendo 

executado em cada servidor para conectar os servidores em um cluster e 

oferecer esse acesso transparente; 

• controle de acesso - o controle de acesso deve ser possivel em varios niveis no 

servidor, desde o acesso a caixas postais, listas de distribuicao, pastas publicas, 

formularios e campos dos formularios; 

• criptografia - os dados devem ser protegidos quando transmitidos entre 

servidores e do cliente para o servidor. Isto e especialmente importante em 

comunicacoes atraves da Internet onde a empresa tern pouco controle do acesso 

a rede; 

• assinatura digital - O servico de mensagem pode suportar a tecnologia de 

assinatura digital que verifica a identidade do remetente da mensagem e 

comprova a origem e a entrega. 
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• seguranca em dados locais e moveis - Um modelo de seguranca de um sistema 

de mensagem abranger tambem os usuarios moveis e a informacao que eles 

armazenam em seuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA laptops, 

• Suporte ao padrao X.509 - Os servicos de mensagem implementam seguranca 

para conexao de seus clientes nativos no modelo da recomendacao X.509; 

• suporte SSL - recurso para comunicacao segura com a Internet atraves de 

criptografia no processo de troca de mensagens e autenticacao de clientes 

POP3, DMAP4, HTTP (browsers) ou clientes NNTP. 

c - Conectrvidade/Interoperabilidade 

c l -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Conectividade com o servico existente 

Quando se migra para um servico de mensagem cliente/servidor pode existir um 

periodo de coexistencia dos servicos. A conectividade entre os servicos pode ser necessaria 

para troca de mensagens entre os sistemas e sincronizacao de diretorios. Assim. E 

importante verificar que ferramentas de conectividade existem para conexao com outros 

servicos de mensagem. 

a 2 - Ferramentas de migracao 

Sao ferramentas utilizadas para exportar dados de um sistema e importa-los em outro 

sistema. A maioria dos produtos possuem essas ferramentas. O desejavel aqui e verificar se 

existem ferramentas no produto que possam extrair dados do servico de mensagem 

existente na empresa que poderao se usadas na migracao de usuarios, de mensagens dos 

usuarios ou de informacoes de agenda e listas de distribuicao. 

c 3 - Padroes suportados 

Alem do padrao proprietario disponibilizado pelo servico de mensagem, deve-se 
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verificar outros padroes que sao desejados ao MTA. Por exemplo, suporte aos padroes 

X.400 e padroes Internet (SMTP, POP3, HTTP, LMAP4, SSL, etc.). 

d - Trabalho em grupo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 - Groupware 

Algumas organizacoes utilizam ou buscam utilizar ferramentas que permitam o 

trabalho em grupo. Os servico de mensagem podem prover ferramentas para o trabalho em 

grupo, tais como: agenda particular e de grupo, ferramenta para gerenciar e atribuir tarefas, 

grupos de discussao, pastas piiblicas, formularios e gerencia de reunioes. Essas ferramentas 

podem permitir: 

• gerencia de informacoes pessoais - permite ao usuario gerenciar suas 

informacoes pessoais incluindo anotacoes, tarefas, eventos (agenda) e contatos. 

Todas essas informacoes podem ser compartilhadas com outros usuarios; 

• grupos de discussao - permite que usuarios compartilhem informacoes atraves 

de pastas piiblicas. A replicacao de pastas piiblicas permite que usuarios em 

grandes organizacoes participem da mesma aplicacao de pasta piiblica como se 

todos estivessem trabalhando com o mesmo servidor; 

• compartilhamento de documentos - As pastas piiblicas devem ser capazes de 

armazenar varios tipos de objeto, planilhas, textos, figuras, etc., nao apenas 

mensagens; 

• controle do fluxo de documentos - recurso que permite o controle de todos os 

documentos recebidos e expedidos atraves do servico de mensagem, e 

acompanhamento de sua distribuicao; 
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• ferramenta para formularios - permite ao usuario facilmente criar formularios 

e disponibiliza-los para uso pelo grupo, automatizando o fluxo do documento; 

• gerencia de reunioes - permite que reunioes sejam marcadas consultando a 

agenda individual de cada componente do grupo; 

• tarefas - tarefas podem ser delegadas aos componentes de um grupo e serem 

gerenciadas automaticamente no mesmo ambiente do correio eletronico; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d.2 - Linguagens de Programacao Suportados 

De acordo com a organizacao e interessante que o servico de mensagem 

disponibilize um ambiente integrado que permita desde o desenvolvimento de aplicacoes 

ou agentes pelo usuario final ate aplicacoes mais sofisticadas que exigem conhecimento de 

linguagens de programacao mais poderosas. 

O servico de mensagem deve suportar as linguagens de programacao para 

desenvolvimento de aplicacoes mais poderosas para o trabalho em grupo e interfaces para 

outros sistemas da organizacao. Se ja existe uma infra-estrutura de desenvolvimento na 

organizacao deve-se buscar o suporte as linguagens ja utilizadas. 

e - Software Cliente 

Nesse requisito sao definidas as caracteristicas relacionadas ao software cliente a 

ser instalado nas estacoes de trabalho para acesso ao servico de mensagem. 

el - Tipo 

A maioria dos servicos de mensagem cliente/servidor implementam um software 

cliente que se comunica com o servidor atraves do protocolo RPCzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Remote Procedure 

Call). Esse protocolo e independente da rede e permite a comunicacao na maioria dos 

sistemas operacionais de rede. Esses softwares clientes sao chamados clientes nativos ou 
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proprietaries. Os clientes nativos oferecem a totalidade dos recursos do servico de 

mensagem desde aspectos de seguranca ate o gerenciamento de mensagens. 

A crescente utilizacao da Internet e dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA intranets tern levado os servicos de mensagem 

a suportarem padroes abertos de comunicacao, ou seja, os servidores passam a suportar 

softwares clientes utilizados em correio eletronico na Internet, atraves do suporte aos 

protocolos POPS, SMTP, IMAP4, HTTP e NNTP. Assim, softwares como Eudora, Internet 

Mail e Outlook Express podem ser usados para conexao com o servidor de mensagem. 

O tipo de software a ser disponibilizado para o cliente depende da localizacao e das 

necessidades do usuario. Alguns clientes estao ligados diretamente ao servidor atraves de 

rede local, outros sao clientes remotos que usam modern para se conectar ao servidor. 

Esses clientes podem trabalhar de forma conectada visualizando as mensagens existentes 

no servidor, podendo conectar-se a partir de maquinas diferentes, os chamados clientes 

conectados. Alguns clientes oferecem ao usuario a opcao, a cada acesso ao servico de 

mensagem, de trabalhar on-line (conectado) ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA off-line, os usuarios trabalham off-line 

tendo em sua maquina local uma copia do seu ambiente de correio existente no servidor, 

conectando-se ao servidor para enviar e receber novas mensagens, sincronizando a posicao 

da caixa postal local com o servidor. Existem ainda os clientes que trabalham 

desconectados, acessando o servidor para transferir as mensagens para a maquina local. 

Com os emergentes padroes da Internet, os servico de mensagem devem suportar o acesso 

via browsers, clientes POP3 e IMAP4. 

e.2 - Plataforma 

Os softwares clientes devem estar disponiveis nas varias plataformas (sistema 

operacional) das estacoes de trabalho existentes na empresa que serao utilizadas no novo 

servico de mensagem. 
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e.3 - Caracteristicas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Algumas caracteristicas importantes para o software cliente sao: 

• caixa de entrada universal - permite ao usuario receber todos os tipos de 

comunicacdes eletronicas em um tinico local. Na caixa de entrada universal e 

possivel receber e visualizar: mensagens com anexos, mensagens com graficos 

ou fax, mensagens com som e video, tarefas e calendario, mensagens da 

Internet; 

• facilidade no uso - o software cliente deve prover as funcionalidades de uma 

forma simples, sem a necessidade de grande esforgo de treinamento para a sua 

utilizacao; 

• pesquisa de enderecos - o software cliente deve prover ferramenta para 

consulta ao diretorio, facilitando a pesquisa de enderecos e outros atributos dos 

objetos; 

• visoes - o software cliente deve permitir a criacao de visoes do diretorio; 

• listas de distribuicao pessoais e piiblicas - o software cliente deve permitir o 

acesso a listas de distribuicao piiblicas da organizacao; 

• catalogo particular de enderecos - o software cliente deve permitir a criacao e 

gerencia de listas particulares de distribuicao
3, alem de enderecos indviduais de 

usuarios; 

• editor rich text - editor de mensagens que suporte texto formatado com varios 

tipos e tamanhos de fontes; 

3

 Listas particulares sao listas de enderecos que estao disponiveis apenas para o usuario que a criou. Essas 

listas nao sao visualizadas no diretorio da organizacao. 
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suporte a OLE2 - permite a insercao de planilhas e outros objetos como parte 

do corpo da mensagem; 

link hipertexto - o software deve ter habilidade de enviar, receber e visualizar 

URLs; 

corretor ortografico em portugues - o software cliente deve permitir a 

verificacao ortografica da mensagem e a inclusao de novas palavras na base de 

correcao; 

pesquisa completa - permite a pesquisa de determinado texto no campo 

assunto e no corpo das mensagens em qualquer pasta da caixa postal; 

prioridade de mensagens - e possivel sinalizar o status da mensagem como de 

prioridade baixa, normal ou alta; 

sensibilidade de mensagens - permite associar as mensagens o carater de 

particular, confidential, etc.; 

assinatura - permite a criacao de textos padrao a serem inseridos normalmente 

no final da mensagem. Assim, para assinar as mensagens o usuario nao precisa 

digitar seus dados em cada uma delas bastando clicar no botao correspondente a 

assinatura e escolher a desejada; 

arrastar e soltar entre pastas - para organizar o armazenamento de mensagens 

pode fazer uso do recursozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "drag-and-drop" para move-las; 

pre-visualizacao da mensagem na caixa de entrada - permite a leitura da 

mensagem sem a necessidade de abri-la. Ja na caixa de entrada pode-se ter um 

painel de pre-visualizacao que apresenta o conteudo da mensagem. Outra forma 

e que seja pre-visualizado apenas as primeiras linhas da mensagem; 
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notificacao de entrega - permite ao remetente ter a certeza de que a mensagem 

foi entregue. Este recurso e util para se verificar o tempo gasto por uma 

mensagem para ser entregue de um ponto a outro. Normalmente e retornada 

uma mensagem dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status cujo conteiido indica a data e hora da entrega de 

determinada mensagem; 

notificacao de leitura - este recurso permite se ter certeza de a mensagem 

foi lida e em que momento. Normalmente e retornada uma mensagem de 

status cujo conteudo indica a data e hora da entrega de determinada mensagem. 

Em alguns produtos quando as notificacoes sao lidas, podendo serem removidas 

em sequencia, o status de leitura e repassado para a copia da mensagem enviada 

que ficou com o remetente. Assim, com o atributo de uma mensagem enviada 

com opcao de notificacao de leitura e possivel gerenciar os destinatarios que ja 

leram ou nao a mensagem a partir da propria mensagem; 

bloqueio de impressao, copia ou reenvio - atraves da configuracao de 

determinado atributo da mensagem e possivel impedir que a mensagem enviada 

seja impressa, copiada ou reenviada pelo destinatario; 

data de expiracao - este recurso consiste em definir um prazo de validade para 

uma mensagem enviada, caso ela nao seja lida dentro daquele prazo ela sera 

excluida automaticamente; 

mensagens com arquivos anexados - as mensagens podem servir de transporte 

para outros arquivos ditos arquivos atachados ou anexados, alguns softwares 

permitem o envio de multiplos anexos, visualizacao dos anexos no corpo da 

mensagem, e a apresentagao de um icone na caixa de entrada ao lado da 

mensagem para indicar que ela possui arquivos atachados; 



Metodologia parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rightsizing em Servicos de Mensagem | 48 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c.4 - Gerenciamento da Caixa Postal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O uso do correio eletronico torna-se cada vez maior e mais diversificado. Por isso, 

caracteristicas de gerenciamento tornam-se criticas para o usuario final. 

• estrutura hierarquica de pastas - o usuario pode criar pastas e sub pastas para 

organizar melhor o armazenamento das mensagens; 

• visoes - e possivel criar filtros para visualizacao das mensagens. Alguns 

produtos trazem visoes pre-definidas e permitem que o usuario crie suas 

proprias visoes, por exemplo, visualizar apenas as mensagens que chegaram nos 

ultimos 7 dias, apenas as mensagens nao lidas, ou apenas as mensagens de 

remetentes especificos; 

• pesquisa no texto completo - ferramentas de pesquisa para localizacao de 

mensagens por palavras existentes no assunto ou no corpo do documento; 

• resposta automatica - pode-se definir regras para que quando mensagens que 

atendam a determinados criterio chegarem, seja enviada uma mensagem padrao 

de reposta ao remetente; 

• reenvio automatico - em muitos softwares clientes e possivel configurar que 

todas ou determinadas mensagens quando chegarem sejam reenviadas 

automaticamente para outro usuario; 

• regras servidor e cliente - e possivel configurar regras para tratar as 

mensagens que chegam. Por exemplo, pode-se definir que toda mensagem que 

contenha determinada palavra no assunto e/ou corpo da mensagem seja movida 

automaticamente para determinada pasta ou simplesmente removida. Algumas 
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dessas regras executarao no servidor enquanto outras estarao rodando na 

estacao de trabalho; 

• remocaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de mensagens - prove ferramentas para a remocao de mensagens 

armazenas a mais de x dias. 

Ava l iacao d o s produtos 

Composicao da Arvore Especifica de Requisitos (AER) 

Como vimos anteriormente, a AER e um refinamento da AGR buscando identificar 

as necessidades da empresa com relacao ao servico de mensagem. O refinamento da AGR 

consiste em incluir ou excluir requisitos e sub-requisitos para a montagem da AER. 

Concluida a AER e preciso definir como serao calculadas as pontuacdes dos produtos. 

Atribuicao de pesos 

Para cada requisito definido na AER deve ser atribuido um peso (PR/) de acordo com 

a importancia do servico para a empresa, de modo que a pontuacao venha a beneficiar 

aqueles produtos que atendam os requisitos mais criticos. Deve ser atribuida a soma dos 

pesoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (SP) do requisitos um valor fixo. 

Para cada requisito deve-se agrupar os sub-requisitos em essenciais, desejaveis e 

opcionais dentro do requisito. Cada sub-requisito sera verificado quanto a sua existencia ou 

nao recebendo o valor 0 (zero) ou 1 (um). 

Essa atribuicao de prioridades deve ser definida com a participacao da gerencia. Se 

for possivel os requisitos devem ser testados em laboratorio para verificar a facilidade de 

implementacao. 

Calculo da pontuacao de cada produto 
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Para obter a nota final do produto deve-se somar a pontuacao obtida em cada 

requisito, como mostrado a seguir: 

Para cada requisito deve-se calcular a pontuacao do requisito(7?/), como mostrado a 

- PR/ e o peso atribuido a cada requisito: 

RE/' e a soma dos pontos dos sub-requisitos essenciais do requisito, dividido 

pelo numero de sub-requisitos essenciais no requisito e multiplicado por 6; 

RD/" a a soma dos pontos dos sub-requisitos desejaveis do requisito, dividido 

pelo numero de sub-requisitos desejaveis no requisito e multiplicado por 3; 

R07 e a soma dos pontos dos sub-requisitos opcionais do requisito, dividido 

pelo numero de sub-requisitos opcionais no requisito e multiplicado por 1; 

Preen chimento da AER 

A resposta quanto a existencia ou nao das caracteristicas que compoem a AER pode 

ser feita atraves de formulario enviado aos fornecedores ou mais eficientemente atraves de 

apresentacoes dos fornecedores de como o produto por eles representado atende aos 

requisitos solicitados. Os fornecedores devem ter tempo suficiente para preparar e 

apresentar a sua solucao de modo a se poder avaliar em detalhe cada funcao do servico. 

Para que essas apresentacoes permitam realmente uma comparacao de produtos, e 

interessante enviar antecipadamente a lista de requisitos aos fornecedores. 

izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n 

segguir: 

R/ = ((RE/+RD/+RO/) / SP) * PRi, onde: 
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E importante ainda para a empresa criar uma lista de requisitos considerados 

relevantes para uma nova parceria, incluindo questoes como qualidade do atendimento, 

nivel de conhecimento demonstrado pelos apresentadores do produto, qualidade do 

material distribuido. Esta lista nao sera divulgada aos fornecedores. 

A empresa tambem pode solicitar aos fornecedores que disponibilizem o produto 

para testes em maquina, por um determinado periodo, sem o compromisso de compra. 

Apresentacao da avaliacao a gerencia 

E hora de definir o produto a ser utilizado na infra-estrutura de mensagem. Observe 

que se a pre-selecao dos produtos foi bem conduzida todos os produtos selecionados 

atenderiam as necessidades essenciais da empresa. A avaliacao mais minuciosa busca 

identificar o produto que melhor atenderia as necessidades tecnicas da empresa. A decisao 

de qual produto sera escolhido deve ocorrer em nivel gerencial onde serao considerados 

aspectos intangiveis ao produto e ao fornecedor. 

Alem dos recursos e facilidade de uso e implementacao, um fator considerado na 

escolha de um software para implementacao de um novo servico e o custo. Embora os 

precos dos pacotes de correio eletronico de marcas conhecidas sejam competitivos, existem 

dois fatores a serem considerados com cuidado: 

• Custo de licencas adicionais; e 

• Possibilidade de upgrade 

Ao comprar um pacote de software cliente/servidor, normalmente e fornecido 

juntamente com o software do servidor um numero de licencas para clientes que nao e 

suficiente para atender a todos os acessos. As licencas adicionais sao adquiridas para cada 

no ou usuario que deseje acessar o servidor. Assim, dependendo do software de correio 
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tem-se a possibilidade de pagar por cada no que acessa o servidor de correio ou por cada 

usuario. Quando se tern varios usuarios fazendo uso da mesma maquina para acesso ao 

servidor de correio a melhor opcao e a licenca adicional por no. 

Outro fator a ser observado na aquisicao de um pacote servico de mensagem e o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

upgrade. O fabricante do software pode cobrar cada versao atualizada do aplicativo 

adquirido, ou simplesmente uma taxa unica de atualizacao que garante o upgrade do 

produto por determinado periodo de acordo com contrato de manutencao. 

Outro fator relevante na escolha do produto e a reputacao do fornecedor. O 

fornecedor deve ser conhecido pelo suporte prestado aos seus clientes e por fazerem parte 

de uma organizacao bem estabelecida. Investir em uma solucao de correio eletronico 

corporativo e depois assistir a falencia do fornecedor e descontinuidade do produto pode 

ser desesperador. 

Alem dos precos dos softwares, outros custos relativos a quantitative de servidores, 

treinamento, manutencao, consultoria e desenvolvimento compoem o custo de propriedade 

dentro de um projeto para implantacao de um produto na empresa. Normalmente estes 

dados nao estao disponiveis nesta fase initial do processo por nao estarem totalmente 

definidos, sendo concluidos apos a definicao do modelo final e do piano de migracao. A 

compra da quantidade de software necessaria para atender a toda a organizacao so deve 

ocorrer apos os testes do produto em todas as caracteristicas desejadas, evitando-se 

investimentos iniciais que venham a impedir uma mudanca necessaria de pianos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.2 Tre inamento do Time 

Escolhido o produto faz-se necessario nivelar a equipe interna com relacao ao 

produto escolhido. O processo de avaliacao dos produtos nao e suficiente para adquirir o 
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conhecimento minimo necessario para sua implantacao. Os treinamentos devem abranger 

da forma mais aprofundada possivel o funcionamento do software servidor e do cliente. 

A administracao do servico de mensagem esta intimamente ligada a administracao 

do sistema operacional de rede em atividades como cadastro e manutencao de usuarios. 

Dessa forma, algumas vezes, torna-se necessario treinamento de administracao no sistema 

operacional da rede que suportara o servico de mensagem para os membros da equipe que 

trabalham com suporte e seguranca em outra plataformas e serao responsaveis por essas 

atividades no novo servico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.3 Definicao do Modelo final 

Com base nas informacoes levantadas e nas caracteristicas do produto escolhido e 

possivel definir como o novo servico de mensagem ira trabalhar. Para tanto deve-se 

escolher a arquitetura do servico e como se deseja que o servico opere apos a migracao. 

Topologia do Servico de Mensagem 

Inicialmente, deve-se definir a topologia do servico de mensagem, ou seja, quantos 

e quais serao os dominios para o servico de mensagem, onde estarao localizados os 

servidores e quais oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA links existentes entre eles. Quais desses servidores serao post-office, 

ou seja, armazenaram caixas postais de usuarios e quais comporao o backbone, servidores 

tern a funcao apenas de roteamento de mensagens. Definida a topologia do servico e 

possivel definir como os diretorios serao replicados entre os servidores. 



Metodologia parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rightsizing em Servicos de Mensagem | 54 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Definicao da politica de administracao e utilizacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com o uso do servico de mensagem corporativo e preciso definir claramente a 

politica de administracao e utilizacao do servico dentro da organizacao. Ou seja, como as 

responsabilidades administrativas serao distribuidas, como sera feita a administracao das 

caixas postais, listas de usuarios e pastas publicas, como se realizara a monitoracao do 

sistema. 

Definicao do servidor e das estacoes de trabalho 

Nesta etapa, deve-se definir a configuracao de hardware a ser adotada para os 

servidores de mensagem e a configuracao minima para as estacoes de trabalho na 

utilizacao dos softwares clientes escolhidos. 

Os servidores devem ser dimensionados de acordo com o servico a ser suportado, 

ou seja, numero de usuarios, o espaco reservado para as caixas postais no servidor, 

armazenamento de pastas publicas, roteamento de mensagens e sobretudo pelo tempo de 

resposta desejavel para o servico. 

Os recursos de memoria, subsistema de disco e processador podem contribuir para 

uma boa performance do servico, nao esquecendo que de nada adiantara um servidor bem 

definido se a infra-estrutura de rede nao e capaz de permitir que o servico seja 

disponibilizado com o tempo de resposta adequado. Esses recursos devem sempre ser 

vistos de forma agrupada, pois influenciam uns aos outros no resultado de desempenho 

final do sistema. 

Alguns aspectos devem ser observados no dimensionamento dos processadores, 

quais sejam: a aplicacao do servidor consome recursos para gerenciar o servico de 

mensagem, o numero de usuarios acessando simultaneamente influenciam no consumo de 

recursos. No caso de ser preciso grande poder de processamento e sendo a aplicacao de 
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servico de mensagemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA multithreading e mais aconselhavel ao inves de um unico 

processador com grande poder de processamento ter-se maquinas com mais de um 

processador executando tarefas em paralelo. 

Para determinar o numero de usuarios que sao suportados em uma configuracao de 

CPU e memoria alguns produtos disponibilizam aplicativos para simulacao de carga no 

servidor. O aplicativo e instalado nas estacoes de trabalho e configurado com a carga de 

trabalho de um usuario padrao para um dia de utilizacao do servico. Esta carga de 

utilizacao do servico e definida por parametros como o numero de mensagens recebidas, 

enviadas, removidas, reenviadas; quantidade de pastas publicas folheadas e arquivos 

contendo mensagens a serem utilizadas na simulacao com diversos tamanhos e conteudos, 

por exemplo. Uma estacao de trabalho pode simular dezenas e ate centenas de usuarios 

utilizando o servico de mensagem por um periodo de tempo definido, dependendo de sua 

configuracao de hardware. No servidor deve ser feita a monitoracao do consumo de CPU e 

memoria e acompanhamento das filas de mensagens. 

O espaco em disco necessario em cada servidor dependent do numero de usuarios 

que terao suas caixas postais armazenadas nele, os recursos reservados para cada usuario e 

as informacao de outros servidores estarao replicadas na maquina. 

Alguns fatores podem afetar o desempenho do subsistema de disco, entre eles o 

numero e o tipo de controladoras que influenciam a velocidade com que as informacoes 

sao lidas ou gravadas no disco {throughput) e o caching de disco ajuda a melhorar o tempo 

de resposta. 

Normalmente se busca caracteristicas de tolerancia a falha em servidores de 

aplicacoes criticas. A tolerancia a falha e a capacidade de um sistema continuar 
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funcionando apos a falha de um ou mais componentes fundamentals. A chave para a 

tolerancia a falha e o uso da redundancia. 

A elaboragao de um sistema tolerante a falhas e cara, e quanto mais tolerancia a 

falha for incorporada, mais caro ele se torna. Uma das tecnologias de tolerancia a falha 

mais utilizados em servidores de mensagem para protecao contra falhas de disco rigido e o 

RAIDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Redundant Array of Inexpensive Disks). O RAID protege seus dados distribuindo-

os em varias unidades de disco rigido. Existem varios niveis de RAID, sendo cada um 

otimizado para varios tipos de requisito de armazenamento. O RAID pode ser 

implementado em hardware ou software, sendo as implementacoes por hardware de melhor 

performance e maior custo. Os niveis de RAID 1 e 5 sao os mais comuns em ambientes de 

LANs de PC. O RAID 1 consiste em espelhamento ou duplicacao das unidades de disco. 

Essa redundancia total significa que caso uma unidade em um array de RAID 1 seja 

perdida existe outra com uma duplicata exata do conteiido da unidade defeituosa. O RAID 

5 distribui os dados por varias unidades de disco, distribuindo o array de informacoes de 

paridade
4 em todas as unidades de disco do array. Assim, na falha de uma unidade de 

disco os dados dessa unidade podem ser reconstituidos em outra unidade de disco que 

substituiu a defeituosa. Alem de tolerancia a falha para discos e possivel redundancia de 

fonte, placas de rede e do proprio servidor (clustering). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Analise custo x beneficio 

O objetivo da analise custo/beneficio e apresentar os custos e beneficios relevantes 

do projeto proposto, em grau de detalhe suficiente para permitir que a administracao possa 

comparar com os levantamentos ja efetuados e decidir levar o projeto adiante ou nao. 

4

 Informacoes que permitem a reconstituicao dos dados 
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Devem constar dessa analise: 

• o custo operacional do servico atual; 

• o custo do servico proposto apos sua implantacao total; 

• os custos das fases seguintes do projeto; 

• uma base para se estimar como tais custos e beneficios se modificarao durante o 

decurso de alguns anos; 

• uma descricao dos beneficios intangiveis, ou seja, o que o novo servico pode 

oferecer de flexibilidade e ganho ao negocio. Ao se considerar a migracao para 

a arquitetura cliente/servidor, nao se deve pensar apenas na reducao de custos, 

mas, principalmente, no impacto positivo da nova tecnologia sobre os negocios 

da empresa, e o consequente ganho de produtividade e competitividade de 

mercado. 

A estimativa dos custos do servico de mensagem pode ser obtida considerando os 

seguintes aspectos: 

• custos iniciais de hardware, software, comunicacoes e pessoal; 

• custos de desenvolvimento de aplicativos; 

• custos de operacao e manutencao. 

Os custos com pessoal dizem respeito a custos com os servicos de treinamento e 

suporte aos usuarios, como tambem reciclagem tecnica da equipe de suporte. 



Metodologia parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rightsizing em Servicos de Mensagem | 58 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F A S E III - Definicao da Solucao 

S U B - F A S E - Definigao do Piano de Migracao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Metodologia de Rightsizing em Servigos de Mensagem 

Selecao da Estrategia 

r 

Selecao do Nivel 

r 

Definicao das Ferramentas 

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr 

Definicao do Piano de Cocxistencia 

\ Definicao da conexao entre os sistemas 1 

Definicao do modelo de transicao 
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Definicao do Piano de Suporte 
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Definicao do Piano de Treinamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ r 

Definicao do Piano de Recursos 

Definicao do checklist de migracao 

Figura 2.4 - Etapas da sub-fase de definicao do piano de migracao 
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2.3.4 Definicao do Piano de Migracao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um planejamento apropriado e estrategias de migracao testadas podem reduzir o 

trabalho administrativo antes, durante e apos a migracao. A chave de uma migracao com 

sucesso e identificar quando se tern um problema, tendo os recursos para resolve-lo e tendo 

um piano que preveja atrasos, falhas e estrategias de retorno ao servico anterior. 

As fases da definicao do piano de migracao sao apresentadas na Figura 2.3 e serao 

discutidas a seguir: 

Definicao da estrategia 

Ha dois metodos para a introducao da mudanca numa organizacao. O mais comum e 

prosseguir lenta mais firmemente em direcao a visao. Isso gera mudancas num ritmo gradual, dando a 

organizacao tempo para digerir e ajustar-se a elas. Infelizmente. o metodo tambem prolonga o tempo 

necessario para terminar a transicao. O outro metodo e introduzir a mudanca o mais rapido possivel. 

causando o maximo de deslocamento possivel. Se for bem-feito, o caos resultante podera manter as pessoas 

tao ocupadas que nao terao tempo de entender o que esta acontecendo. muito menos de resistir a isso! 

Embora esse metodo seja duro para as pessoas, ele encurta bastante o periodo de transicao. Toda dor ocorre 

de uma so vez a fim de que a normalidade logo seja restabelecida [RENAUD, 1994]. 

A escolha da estrategia para migracao de um servico de mensagem corporativo 

depende entre outros fatores do tamanho e complexidade do servico de mensagem atual e 

da flexibilidade da organizacao em disponibilizar o recursos necessarios a mudanca. 

Existem duas estrategias possiveis para a migracao de um servico de mensagem: 

• Estrategia 1 - Migracao em fases - consiste em mover um grupo de caixas postais 

por vez, isso signiflca que o sistema antigo coexistira com o novo sistema enquanto 

existir alguma caixa postal no servico antigo. A migracao em fases gera aumento na 
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carga de suporte ja que os dois sistemas precisam ser mantidos e gargalos no 

trafego de mensagens podem ocorrer. 

• Estrategia 2 - Migracao em um unico passo - e a migracao onde todos os usuarios 

sao movidos para o novo sistema em um unico grupo. Essa migracao pode levar 

algumas horas (uma noite, por exemplo) ou alguns dias (um final de semana, por 

exemplo). Essa estrategia de migracao nao e apropriada para organizacoes que nao 

podem prescindir do servico de mensagem ou nao tern os recursos disponiveis para 

migrar eo servico no curto intervalo de tempo requerido. A migracao em um unico 

passo requer um planejamento cuidadoso, mas pode ser a melhor opcao para a 

organizacao se: 

• todo o hardware e software necessarios estao disponiveis; 

• toda a organizacao precisa das caracteristicas do novo produto rapidamente; 

• o sistema existente nao esta estavel ou esta impedindo negocios; 

• poucos ou nenhum dado precisam ser movidos do sistema antigo; 

• o grupo de implementacao do novo servico de mensagem e grande o 

bastante para migrar todo o servico em tempo habil; 

• o grupo de suporte ao usuario e grande bastante para tratar as demandas que 

uma migracao rapida pode gerar; 

• Ferramentas podem ser utilizadas para instalacao dos clientes rapidamente; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Definicao do Nivel 

Definido de que forma os usuarios serao migrados e preciso definir o que sera 

migrado. Para isso a migracao pode ocorrer em dois niveis: 
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• Nivel 1 - Migracao Seletiva - apenas as caixa postais sao migradas sendo criadas vazias 

no novo servico. 

• Nivel 2 - Migracao completa - as caixas postais sao migradas juntamente com as 

mensagens existentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Definicao das Ferramentas 

E preciso definir que ferramentas serao utilizadas para extracao dos dados do 

sistema antigo e importacao dos dados extraidos para o novo servico. No caso da migracao 

com a estrategia 2, alem das ferramentas para migracao das caixas postais deve-se definir 

como sera a migracao das listas de distribuicao, formularios e demais recursos existentes 

no sistema antigo que se deseja manter no novo servico. 

Definicao do Piano de Coexistencia 

A conexao entre os sistemas se fara necessario quando a estrategia adotada para 

migracao for a estrategia 1 ou estrategia 2 combinada com o nivel 1 e for desejado que 

antes da conta dos usuarios serem desativadas no sistema antigo eles possam reenviar as 

mensagens importantes para sua conta no novo sistema. 

Definicao da Conexao entre os Sistemas 

A conexao entre dois sistemas e implementada por umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gateway entre eles. Como 

mostrado na Figura 3.5, o gateway enfileira as mensagens enviadas por usuarios de um 

servico que tern como destinatario usuarios do outro servico. O primeiro trabalho a ser 

realizado e a conversao de enderecos quando os servicos de mensagem utilizam enderecos 

diferentes (um servico utiliza endereco Internet, enquanto outro usa o endereco X.400, por 

exemplo). 
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minimizar o gargalo e configurar miiltiploszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gateways para a troca de mensagens entre os 

sistemas. Outra opcao e migrar simultaneamente grupos de usuarios que tipicamente 

trocam mensagens entre si, para reduzir a quantidade de trafego atraves do gateM-ay; e 

possivel tambem restringir o tamanho das mensagens trocadas pelos sistemas. 

O gateway e o intermediario na troca de mensagens. Assim, deve-se monitorar a 

conexao entre os servicos atraves de monitores de link e monitores de servidor buscando a 

deteccao o mais rapido possivel de falha na comunicacao entre os sistemas. 

Definicao do Modelo de Transicao 

A adocao da estrategia 1 de migracao gera a coexistencia dos dois servicos de 

mensagem. Para esse periodoe preciso definir como sera a manutencao dos recursos 

(diretorio, listas de distribuicao e formularios) que estarao disponiveis nos varios servicos. 

Os diretorios sofrerao mudancas durante a migracao. Quando uma nova caixa 

postal e adicionada ou excluida em qualquer um dos servicos esta informacao precisa ser 

replicada para ambos. E preciso manter os diretorios atualizados e resolver como um 

usuario do sistema antigo envia mensagens para um usuario que ja migrou e vice-versa. 

Alguns servicos de mensagem, principalmente os baseados em host, disponibilizam 

recursos de listas de distribuicao publica, ou seja, listas de distribuicao que estao 

disponiveis para toda a organizagao e formularios para automatizacao do fluxo de trabalho. 

Discutiremos a seguir algumas altemativas para manutencao desses recursos durante o 

processo de transicao. 

Manutencao das listas de distribuicao 

As listas de distribuicao podem tornar a migracao de usuarios trabalhosa, 

especialmente em uma migracao em fases. Quando uma caixa postal e migrada, todas as 
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listas de distribuicao que contem a caixa postal como membro da lista devem ser 

atualizadas, apontando para o novo endereco. Isso deve ocorrer nos dois sistemas. O 

desafio e como distribuir mensagens para os membros de uma lista quando as listas e os 

enderecos estao sendo migrados. Discutiremos quatro possiveis alternativas: 

a) atualizar as listas no servico antigo - e possivel manter listas de distribuicao 

no sistema existente e atualiza-las a cada migracao. Sem uma aplicacao para 

automatizar essas atualizacoes as inclusoes ou exclusoes de enderecos podem 

consumir muito tempo dificultando a migracao. Isso e aceitavel apenas se as 

listas de distribuicao sao poucas, a migracao acontecera em poucas fases e 

existe aplicacoes para efetuar tais atualizacoes. 

b) manter listas duplicadas em ambos os servicos - as listas de distribuicao sao 

excluidas da sincronizacao de diretorios. Sem uma aplicacao para manutencao 

das listas esse trabalho manual com certeza consumira um tempo consideravel; 

manter as listas duplicadas tern duas vantagens em comparacao com a opcao de 

mante-las apenas em um servico. Primeiro, mensagens enviadas para uma lista 

de distribuicao em um sistema sao tratadas pelo proprio sistema, apenas uma 

copia da mensagem e enviada ao outro sistema caso algum membro da lista 

esteja no outro sistema. Isso reduz trafego de mensagem atraves dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gateway, 

quando comparado com listas de distribuicao em um unico sistema. Segundo, 

quando a migracao e concluida, todas as listas ja estao prontas no novo sistema. 

c) converter listas de distribuicao para pastas publicas - pastas publicas podem 

ser usadas para substituir listas de distribuicao. Um usuario que recebe 

permissao para visualizar a pasta publica ve um historic© das mensagens 

recentes. Se a troca de listas de distribuicao sera feita por pastas publicas, parte 
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da migracao e mover usuarios de listas de distribuicao no servico existente para 

pastas publicas no novo sistema e a sincronizacao do diretorio deve envolver as 

pastas publicas. A seguir sao descritos alguns passos para mover usuarios de 

listas de distribuicao para pastas publicas: 1 - criacao de uma pasta publica para 

cada lista de distribuicao; 2 - adicao de uma regra em cada pasta publica que 

reenvia todas as mensagens novas para todos os membros da lista que estao no 

sistema antigo; ate que todos tenham sido migrados e possam acessar a pasta 

publica, este sera o caminho para receber mensagens; 3 - conceder permissao 

para acesso a pasta publica a todos os usuarios migrados que compoem a lista 

de distribuicao; 4 - apos o nome da pasta publica ser colocado no diretorio do 

sistema anterior, remover a entrada correspondente para a lista de distribuicao. 

d) desabilitar as listas de distribuicao - a constituicao de cada lista de 

distribuicao e salva e as listas sao removidas. Apos a conclusao da migracao as 

listas sao recriadas no novo sistema. Esta opcao reduz drasticamente os recursos 

necessarios para migracao mas pode ser inaceitavel em um processo de 

migracao demorado ou em uma organizacao que precisa das listas de 

distribuicao para o seu trabalho diario. 

Manutencao de formularios 

Os formularios sao mensagens que tern caracteristicas especiais como formatacao, 

tabulacao de campos pre-definida, campos calculados, critica do tipo de dado do campo, 

destinatarios pre-definidos, cadeia de enderecamento, etc. Os formulario com cadeia de 

enderecamento sao os formularios que passam por varios destinatario intermediaries ate 

chegar ao destinatario final. U m exemplo simples de um formulario com cadeia de 

enderecamento seria: o usuario origem preenche determinados campos de um formulario 
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que e automaticamente enviado para um segundo usuario que tern acesso e preenche outros 

campos do formulario e automaticamente reenvia ao destinatario final. 

Como vimos anteriormente, algunszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gateways nao suportam as propriedades dos 

formularios, ou seja, os formularios que trafegam pelo gateway perdem suas propriedades 

de campo sendo convertidos para mensagens em formato de texto comum. 

Os formularios que nao possuem destinatarios intermediarios nao sofreriam grandes 

mudancas devendo apenas serem convertidos e disponibilizados tambem no novo sistema. 

Quando o remetente e o destinatario de um formulario estiverem em sistemas diferentes os 

formularios serao entregues no destino como texto. Os formularios com cadeia de 

enderecamento devem ser analisados pois estando qualquer um dos destinatarios 

intermediarios em sistema diferente do remetente as funcionalidades como enderecamento 

automatic© e caracteristicas de campos sao perdidas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Definicao do Piano de Suporte 

Muitas empresas utilizam um modelo de suporte ao usuario em dois niveis, como 

ilustra a Figura 3.5. No modelo de suporte em dois niveis, a linha de ajuda (help-desk) do 

primeiro nivel e preparada para responder a perguntas do tipo "como fazer" e o segundo 

nivel para resolucao de problemas. O suporte em dois niveis e essencial para atender a 

milhares de usuarios de forma eficiente. Grupos de usuario menores podem ter o suporte 

de uma linha de ajuda de um unico nivel. Em ambos os casos, deve haver um ponto de 

dominio para os problemas de um usuario (que nao seja o proprio usuario). 
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Problemas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Prime iro Nivel ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Problemas 

Figura 2.6 - Modelo ilustrativo de um suporte em dois niveis 

O servico de mensagem deve fazer parte das aplicacoes atendidas pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA help-desk 

que normal mente tambem atende o usuario em questoes de utilizacao da rede atraves da 

qual os servicos sao explorados. 

Na migracao e interessante que todos os problemas ocorridos sejam atendidos de 

forma centralizada facilitando a identificacao e resolucao das ocorrencias e analise do 

piano de migracao. 

E preciso definir como trabalhara o help-desk: 

• quern o help-desk deve contactar em caso de duvidas e problemas levantados 

pelo usuario que estejam fora do seu conhecimento, 

• planejamento das tarefas a serem realizadas pela equipe de suporte durante a 

fase de implantacao e que atividades serao executadas em suas rotinas diarias 

apos a implantacao. 
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Definicao do Piano de Treinamento 

Um piano de treinamento envolve definicoes basicas da agenda de desafios, como: 

publico alvo, objetivo a ser alcancado, conteudo a ser abordado, recursos a serem 

utilizados no treinamento, carga horaria e, quando necessario, palestrante ou instrutor. 

E preciso definir como serao treinados os administradores do novo servico, a 

equipe dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA help-desk, e os usuarios finais. 

Para o treinamento desses grupos, as formas mais comuns sao: 

• auto-treinamento, baseado em CBT (Computer Based Training); 

• distribuicao de material para consulta rapida de como utilizar o novo sistema; 

• treinamento em sala de aula para todos os usuarios ou, dependendo do numero 

de empregados e da politica de treinamento da empresa, de facilitadores, ou 

seja, usuarios de alta produtividade com maiores habilidades com o computador 

que sao encarregados de repassar o treinamento aos demais usuarios de sua 

unidade, sendo um recurso para o grupo quando nao lembrarem como operar o 

sistema. Esses usuarios devem possuir ferramentas para contato direto com o 

suporte, com o proprio correio eletronico e grupos de discussao; 

Todos precisam saber como utilizar o novo servico e as politicas da empresa para 

esse servico. Os administradores e a equipe de help-desk deve entender o funcionamento 

do servico e os pianos de migracao, como eles afetam o uso diario do correio e como e 

feito o roteamento de mensagens entre os sistemas. Os administradores tambem precisam 

saber em que fase durante a migracao eles comecarao a ser responsaveis por seus dominios 

de mensagem. O treinamento de administradores deve ser ministrado a empregados ja 

treinados em sistema operacional de rede que serao responsaveis pela administracao do site 
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local. Neste treinamento serao repassadas as rotinas de criacao e manutencao de caixas 

postais de usuario e unidades, assim como a operacionalizacao da coexistencia dos dois 

sistemas de correio. 

E preciso definir se todos serao treinados, ou se serao utilizados os facilitadores ou 

multiplicadores. As formas de treinamento citadas anteriormente nao sao excludentes, 

devendo ser empregadas de acordo com os recursos disponiveis e as politicas de 

treinamento adotadas na empresa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Definicao do Piano de R e c u r s o s 

Nesta fase e necessario a revisao dos recursos de hardware, e comunicagao 

disponiveis na instalacao com o objetivo de identificar se estes atendem aos requisitos 

minimos necessarios as estacoes de trabalho do novo servico de mensagem e ao trafego 

gerado pela aplicacao. E preciso definir como sera a atualizacao de hardware e software 

necessarios; quern sera responsavel por disponibilizar os recursos; como tambem qual a 

estrategia que sera utilizada para instalacao do software cliente. O software cliente pode ser 

instalado anteriormente a migracao nos microcomputadores que ja possuem o software de 

acesso ao servico anterior. O software de acesso ao servico antigo devera ser desinstalado 

apenas quando o novo servico tiver sido implantado e o servico antigo nao seja mais 

utihzado na empresa. 

Definicao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Checklist de Migracao 

U m guia passo-a-passozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (checklist) detalhando cada operacao a ser feira para migrar 

o servico de mensagem sera muito util para evitar o esquecimento de operacoes cruciais a 

manutencao do servico disponivel ao usuario. O checklist tambem pode ser utihzado no 

aprimoramento do processo, principalmente quando a migracao vai ser executada em um 
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processo gradativo. Ele ajuda o trabalho de equipes que podem estar geograficamente 

distribuidas com atividades relacionadas. 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA checklist deve ser composto por etapas a serem desenvolvidas, sendo para cada 

uma das etapas apresentadas as atividades a serem desenvolvidas, os pre-requisitos, o(s) 

responsavel(is) e o tempo esperado para execucao de cada uma das atividades. O checklist 

deve ser aprimorado na fase de testes, onde deve ser possivel prever o tempo necessario 

para cada uma das atividades, como por exemplo a migracao de diretorios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.5 D e f i n i c a o d a s E s t r a t e g i a s p a r a I m p l a n t a c a o d o P i a n o d e M i g r a c a o 

Nessa fase deve-se definir como o piano de migracao sera implantado na 

organizacao. Se no piano de migracao optou-se por uma migracao em fases e a hora de 

definir que area da organizacao, ou que grupo de usuarios participarao da migracao piloto 

ou em que seqiiencia as unidades serao migradas. A abrangencia do piloto deve permitir 

verificar, em uma escala menor, se todas as partes do piano de migracao acontecerao como 

o esperado. Definido o grupo piloto, e necessario definir-se os recursos necessarios ao 

piloto e o cronograma de disponibilizacao desses recursos. O maior beneficio de se 

trabalhar com o piloto e que os aspectos tecnicos podem ser corrigidos, se for preciso, sem 

sacrificar toda a organizacao. 

Independente da estrategja de migracao adota e preciso a definicao do cronograma 

para as fases seguintes cronogramas e para a disponibilizacao dos recursos que serao 

necessarios concluida a fase de testes em laboratorio. 
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2.4 Implementagao da solugao 

O objetivo dessa fase e encontrar possiveis falhas no planejamento, propor 

correcoes e dar familiaridade ao time com o novo produto e os procedimentos de migracao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Desenvolv imento e tes tes 

E a hora de implementar em laboratorio as definicoes propostas no modelo final e 

no piano de migracao. Todo o desenvolvimento de interfaces, agentes e conversao de 

objetos necessarios a fase de implantacao devem ser realizados e testados, assim como, se 

for o caso, testar a troca de mensagem desejada entre os servicos. 

Documentacao 

Devem ser documentados todos os procedimentos operacionais para implantacao da 

solugao, assim como, as alteracoes na documentacao do projeto elaboradas ate o momento 

e que foram revisadas nessa fase. Os procedimentos operacionais, como por exemplo, 

instalacao e configuracao dos softwares dos servidores e das estacoes de trabalho, 

configuracao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gateways, criacao de caixas postais, sempre que possivel, devem ser 

documentados de forma passo a passo. Esse tipo de documentacao permitira a 

descentralizacao de atividades e facilitara futuras revisoes de procedimentos. O checklist 

de migragao deve ser aprimorado, incluindo-se o maior numero de detalhes possiveis como 

tambem os tempos estimados para a realizacao das atividades. 

Treinamento do Usuar io F ina l e do Suporte 

Apos a revisao das solucoes e do checklist de migragao deve acontecer o 

treinamento dos usuarios finais e da equipe de administradores e suporte, baseados no 

piano de treinamento. Nao e interessante que os treinamentos acontegam com um intervalo 

de tempo muito grande para a migragao pois os conhecimentos adquiridos serao 
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sedimentados com a pratica. Para complementar vale a pena lembrar que discursos bem 

colocados pela administracao da empresa na abertura ou finalizacao dos treinamentos dos 

diversos grupos demonstram o compromisso da empresa para com o projeto, reforcando 

que nao se pode mais regredir. O novo servico deixou de ser uma ideia para ser uma 

realidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5. Implantagao da solugao 

O novo servico deixara de ser futuro para tornar-se realidade. Para tanto, a 

implantagao deve ser abordada em duas etapas, como apresentado a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Disponibi l izacao doServigo 

Nesta fase os recursos sao disponibilizados em ambiente de produgao aos usuarios. 

E hora de colocar o piloto em produgao, ou na migracao em um unico passo toda a 

organizacao. Nesta momento, os usuarios ja nao estao muito dispostos a aturar erros e 

atrasos. OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA checklist sera o maior aliado nessa hora. E interessante que a migracao seja 

acompanhada por uma equipe de testes garantindo que cada passo necessario foi realizado 

e teve o resultado o esperado. 

Apesar de todos os cuidados e testes da fase anterior, imprevistos de ultima hora 

ainda podem acontecer. E importante que a estrategia preveja o adiamento da implantagao 

em virtude de atrasos na rotina de migragao ou acontecimentos inesperados. O usuarios 

devem poder trabalhar no dia seguinte com o sistema antigo de forma normal. 

R e v i s a o da Solugao 

Apos a implantacao do piloto ou a migragao de toda a organizagao e decorrido 

algum periodo de utilizagao do novo servico, deve-se reservar um espago de tempo para 

revisao da solugao. Devem participar dessa revisao pessoas que participaram ativamente do 
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projeto de implementacao e conhecedores do servico, elas efetuaram uma analise dos 

beneficios ja alcancados, dos eventuais problemas existentes e as possiveis melhorias do 

servico. Essa atividade de revisao deve ser refeita periodicamente, buscando uma melhoria 

continua no processo. Para essas revisoes devem ser levantadas informacoes, conforme 

sugerido na Tabela 2.2. 

Publico Consultado Informacoes desejadas 

Usuarios chave 
qual as impressao dos usuarios do servico 

com relacao a facilidade de uso, desempenho 

e a utilizacao dos recursos disponiveis. 

Suporte 
quais os problemas enfrentados e como esta 

o desempenho do servico, o suporte dos 

fornecedores e o grau de suporte solicitado 

pelos usuarios do servico. 

Conhecedor do produto 
Levantamento das funcionalidades 

disponiveis no servico, mas ainda nao 

utilizadas na empresa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 2.2 - Levantamento de informacoes para a revisao da solucao 

Feito isso e estando o servico estavel e necessario uma nova apresentacao a 

gerencia para validacao dos custos e posicionamento da evolucao do projeto. Caso a 

migracao esteja ocorrendo em fases, deve ser feita a revisao do cronograma para 

disponibilizacao dos recursos necessarios para expansao do servico a toda a organizacao. 
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Normalmente, os recursos avancados nao sao disponibilizados no inicio da 

implantacao de um novo servico de mensagem. Isso deve-se aos prazos de implantacao 

reduzidos ou ao despreparo dos usuarios, no inicio do processo, para a exploracao desses 

recursos. Apos a desativacao do servico antigo e a hora de explorar toda a potencialidade 

do novo servico. Esse e um momento adequado para se realizar um revisao do servico em 

uso e explorar recursos especiais do servico. 



Capitulo 3 

Estudo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Caso 

3.1 Introdugao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo descreveremos o processo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rightsizing do servico de mensagem da 

Caixa Economica Federal. Esse processo foi desenvolvido sem utilizacao de nenhuma 

metodologia especifica. A participacao na equipe que deflniu e implantou o projeto foi 

uma das fontes de motivacao para definicao da metodologia apresentada no capitulo 

anterior. 

A Caixa Economica Federal e uma empresa publica de direito privado que atua na 

prestacao de servicos bancarios, administracao do FGTS e como agente de fomento para os 

setores de Habitacao e Saneamento. A Caixa Economica Federal conta com 

aproximadamente 2.000 unidades de negocio espalhadas por todo o Brasil, estando a 

gerencia central (matriz) em Brasilia. A gerencia de area de tecnologia (GEATE) tem sob 

sua vinculacao gerencias de tecnologia em Sao Paulo, Rio de Janeiro e Brasilia 

(repectivamente GETES, GETER e GETEB) e as Gerencia de Processo de Informatica 

(GEPER) regjonais as quais estao vinculadas as centrais de logistica e retaguarda (CERET) 

de cada estado. 

A partir daqui, traiaremos a Caixa Economica Federal como a Empresa. A Empresa 

comecou a utilizar correio eletronico no ambiente de mainframe em 1986, dentro da area 

de tecnologia. Em 1993, todas as suas areas ja eram usuarias de servico de mensagem. No 

inicio de 1996, implantou-se um novo produto, ainda em plataforma mainframe, buscando 

reducao de custos e maior flexibilidade. O obietivo era usar esse oroduto como 



Estudo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Caso 76 

intermediary para uma futura migragao para a solugao cliente/servidor, pois o Piano 

Diretor de Tecnologia havia estabelecido o padrao cliente/servidor como a plataforma a ser 

adotada nas aplicagoes corporativas da Empresa. 

A seguir apresentamos uma visao geral do processo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rightsizing da Empresa 

relacionando suas fases com as fases da metodologia proposta, buscando identificar como 

a utilizacao da metodologia proposta no capitulo anterior contribuiria para o 

aperfeigoamento do processo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 O Processo de Rightsizing 

A comunicagao entre as unidades administrativas e operacionais tern como 

principal ferramenta o servico de mensagem. No inicio de 1997, a Empresa contava com 

38000 usuarios e identificou-se que a projegao para o crescente aumento na utilizagao 

desse servigo mostrava-se, a curto prazo, um problema para o servigo de mensagem 

existente. Em fungao da grande quantidade de transagoes, da restrigao no niimero de 

usuarios acessando simultaneamente o servigo e de uma base unica, a capacidade do 

produto esgotou-se rapidamente, antecipando a implantacao do servigo na nova plataforma. 

Nesse mesmo periodo, definiu-se um projeto de rede para toda a Empresa, 

possibilitando o rightsizing do servico de mensagem ja projetado sinalizado no Piano 

Diretor de Tecnologia. 

Como nao era conhecida nenhuma metodologia destinada ao processo de 

rightsizing de services de mensagem para a plataforma cliente/servidor, as etapas desse 

processo foram estabelecidas de forma empirica, ou seja, a medida que os problemas 

ocorriam as solugoes eram buscadas, gerando alguns inconvenientes que serao discutidos 

mais adiante. 
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A TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3.1, apresenta um quadro onde pode-se observar que a maioria das fases 

propostas na metodologia existiram no processo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rightisizing. Algumas etapas foram 

totalmente executadas em acordo com a metodologia e outras parcialmente. Discutiremos a 

seguir como essas etapas aconteceram no processo de rightsizing do servico de mensagem 

da Empresa 

Metodologia 
Totalmente Parcialmente 

executada executada 

Definicao do Time para o Projeto 

Levantamento das Informacoes 

Definicao da Solucao 

Selecao do Produto 

Treinamento do Time 

Definicao do Modelo Final 

Definicao do Piano Migracao 

Estrategia de validacao/implantacao 

Implementacao da Solucao 

Desenvolvimento 

Testes 

Documentacao 

Treinamento 

Implantacao da Solucao 

Disponibilizacao do servico 

Revisao da solucao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 3.1 - Relacao do processo de rightsizing com as fases da metodogia 
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3.2.1 D e f i n i c a o d o T i m e p a r a o P r o j e t o 

0 time constituiu-se de um coordenador de projeto, lotado na matriz, sendo o elo do 

time com a alta gerencia de tecnologia e responsavel pela definicao da equipe tecnica e 

indicacao do coordenador tecnico. A equipe tecnica foi formada por quatro tecnicos, 

vinculados a GEPIR/PE, com conhecimento nas areas de rede de computadores, sistema 

operacional WINDOWS N T e administracao do servigo de mensagem existente. 

A equipe responsavel pelo suporte ao servico de mensagem existente nao participou 

desde o inicio do processo, sendo integrada ao time quando este ja havia estudado o novo 

produto e apresentado propostas de funcionamento. Tal situacao contraria a metodologia 

que destaca a importancia do envolvimento dos responsaveis pela manutencao do servico 

de mensagem durante a coexistencia e apos a implantagao do novo servigo desde o inicio 

dos trabalhos. Isso provocou atraso nas atividades do projeto. 

Participaram do projeto representantes da area gestora do servigo de mensagem 

com relacao a normas e padroes, da unidade responsavel pelo ambiente de rede, e a 

unidade responsavel pela seguranga nos ambientes operacionais da empresa. 

Servigos de consultoria foram utilizados para desenvolvimentos de interfaces e 

ferramentas necessarias a empresa e nao disponiveis no produto e na validagao do modelo 

proposto para o novo servigo de mensagem. 

3.2.2 L e v a n t a m e n t o d a s I n f o r m a c o e s 

A metodologia propoe que o levantamento de informacoes defina as caracteristicas 

desejadas ao novo servigo, agrupando-as em requisitos essenciais, desejaveis e opcionais, 

para uma futura escolha/validagao do servico de mensagem, porem a Empresa levantou as 

necessidades do novo servigo buscando apenas validar o produto ja existente sem a 
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pretensao de compara-lo a nenhum outro. As caracteristicas levantadas pela Empresa como 

essenciais sao descritas a seguir: 

• facilidade de uso e alta disponibilidade; 

• capacidade de arquivamento de pastas e documentos pelo prazo que o usuario 

necessitar; 

• suporte a listas de distribuicao corporativas e particulares; 

• suporte a automacao de processos atraves do uso de formularios; 

• capacidade de manter-se estruturas eletronicas similares a Quadros de Avisos; 

• suporte a agenda eletronic© para enderecos, compromissos e dados de usuarios; 

• capacidade de localizacao de usuarios cadastrados no servigo de mensagem da 

organizacao (Servico de Diretorios); 

• capacidade de envio de arquivo anexados, com suporte inclusive a arquivos 

multimidia; 

• caracteristica Cliente/Servidor; 

• suporte a ambiente TCP/TP; 

• utilizacao do sistema operacional Windows N T SERVER nos servidores; 

• seguranga na troca e armazenamento de mensagens; 

• administragao centralizada; 

• hierarquizagao dos niveis administrativos 

• suporte ao gerenciamento de listas de discussao eletronicas, 
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• integracao com produtos de correio eletronico usados na Internet; 

• escalabilidade; 

• tolerancia a falha; 

• interoperabilidade com o produto atual. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.3 D e f i n i c a o d a s o l u g a o 

Selecao do Produto 

A metodologia propoe que a selecao ou validacao de produtos se de no inicio do 

processo e seja feita atraves de comparacao com solucoes existentes no mercado. A 

Empresa procedeu de forma diferente, efetuando a validacao do produto existente com as 

caracteristicas levantadas como essenciais para o servico de mensagem da Empresa. Como 

o produto atendeu aos requisitos estabelecidos o projeto foi iniciado com esta solugao. 

Em fase seguinte do projeto foi questionado pela alta gerencia se o produto 

utilizado era o unico que atenderia a empresa. Para responder a esse questionamento, uma 

avaliacao tecnica dos produtos de servico de mensagem disponiveis no mercado foi 

solicitada ao time do projeto e outra a um grupo de tecnicos nao integrantes do projeto, 

buscando evitar que o envolvimento dos tecnicos no processo viessem a influenciar nos 

resultados. Os resultados foram submetidos para avaliacao da alta gerencia que escolheu a 

solucao do produto existente como a que melhor atenderia a Empresa. 

Quando um processo de rightsizing e iniciado a partir de um produto pre-

estabelecido sem a devida validagao com solucoes de mercado, corre-se o risco de nao ser 

adotada a solugao o que melhor atende as necessidades da empresa e ainda fragiliza-se o 
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projeto aumentando os riscos de ter que retornar a etapa de selecao de produtos quando 

outras etapas do o projeto ja foram executadas. Esses efeitos podem ser evitados seguindo-

se a metodologia proposta. 

Treinamento do Time 

Todo o time do projeto foi treinado no produto a ser implantado, proporcionando 

um nivelamento para o inicio dos trabalhos. O treinamento teve carga horaria de 40 horas 

de carga horaria abrangendo os recursos do software servidor e do cliente. Os tecnicos 

envolvidos ja haviam sido treinados no sistema operacional e protocolos utilizados na rede 

da Empresa. A equipe de suporte e manutencao do servico de mensagem foi treinada 

juntamente com representantes da area gestora do servico de mensagem com relacao a 

normas e padroes e da unidade responsavel pelo ambiente de rede. Foram treinados 

tambem 12 instrutores de informatica da Empresa responsaveis pelo repasse dos 

treinamentos aos usuarios finais. 

Modelo Final 

O modelo apresentado a seguir foi submetido a apreciagao de consultores externos 

para validacao da solucao proposta, buscando a validacao das especificacoes do projeto. 

Para esta solucao foi feita uma analise da relacao custo beneficio, atraves da qual provou-

se que o projeto de implantacao do novo servico de mensagem se pagaria no primeiro ano 

de utilizacao apos a migracao de todos os usuarios, sendo considerado os custos de 

coexistencia dos dois servicos por um periodo de 18 meses. 
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Figure 3.1 - Topologia do servico de mensagem 

I S I A R I O S 

Figure 3.2 - Modelo de conexao aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site post-office 

A rede utiliza como sistema operacional o MS WINDOWS NT. No projeto da rede 

foram defmidos 10 dominios N T 6 de Contas Regionais. Esses dominios juntos 

mantem as contas de todos os usuarios da empresa com acesso a rede. O servigo de 

mensagem faz uso do servigo de diretorio do NT, ou seja, os usuarios usam sua 

conta de rede para acesso ao servigo de mensagem. 
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Os servidores do servico de mensagem estao instalados em um outro dominio NT: 

o dominio de recursos, que ficara sob gerencia da unidade responsavel pela 

disponibilizacao do servico de mensagem. Nao ha usuarios definidos no dominio de 

recursos. O dominio de recursos contem apenas as contas das maquinas servidoras de 

correio e as contas de servico necessarias para executar os processos do servico. Isso 

elimina dos servidores de correio a tarefa de validacao de usuarios e 

manutencao/replicacao de contas. 

Todos os servidores do servico de mensagem, independentemente da sua 

localizacao fisica, fazem parte do dominio de recurso e sao instalados comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Backup 

Domain Controllers1

 (BDC) deste dominio para o site backbone e Member Sender para os 

servidores do site post-office. O Primary Domain Controller* (PDC) do dominio correio 

nao e servidor de mensagem. Esta estrutura de dominios de recursos separados de 

dominios de contas permite maior nivel de seguranca na administracao do servico de 

mensagem corporative Esse e o modelo de dominios N T mais indicado para a organizacao 

onde o grupo de administracao do servico de mensagem e diferente do grupo de 

administracao dos dominios de contas. Dessa forma e possivel o controle da inclusao ou 

remocao dos servidores destinados ao servico e das permissoes administrativas concedidas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6

 Para o Windows NT um dominio e uma unidade basica de seguranca e administracao. 

' Em um dominio Windows NT um BDC e um computador rodando Windows NT Server que recebe uma 
copia da base de dados do diretorio do dominio contendo todas as informacoes de contas e politicas de 
seguranca do dominio. Essa copia e sincronizada periodica e automaticamente com a copia master no 
Primary Domain Controller (PDC). BDCs tambem autenticam logons de usuarios. Miiltiplos BDCs podem 
existir em um dominio. 

8

 Em um dominio Windows NT um PDC e um computador rodando NT Server que autentica logons e 

mantem a base de dados do diretorio. Mantem tambem o registro de todas as maquinas do dominio. Existe 
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no ambiente do servigo de mensagem, pois para registrar um nova maquina em um 

dominio N T e preciso ter permissao adequada no dominio. 

Para que um usuario de determinado dominio de contas possa acessar o dominio de 

recurso, ou seja, utilizar ou administrar os servidores do servico de mensagem, e necessario 

a existencia de uma relagao de confianga entre esses dois dominios. Assim, o dominio de 

recursos mantem uma relagao de confianca em um unico sentido com cada um dos 

dominios de conta. A Empresa tern unidades em todo o pais, e alguns empregados 

normalmente estao viajando para outras unidades fora do seu dominio de contas. Para que 

eles possam acessar o seu dominio de contas a partir de maquinas de outro dominio sem a 

necessidade de alteracao de configuragoes da maquina, ou seja, de forma transparente para 

o usuario, existe relagao de confianga nos dois sentido entre os dominios de contas. A 

relacao de confianga entre os dominios de contas e o dominio de recursos permite que os 

usuarios administradores utilizem suas proprias contas, cadastradas no seu dominio de 

contas, para administrar os servidores do servico de mensagem. 

Para atender a criterios de seguranca, existirao grupos com privilegio de 

administracao sobre os servidores de mensagem. Estes grupos sao definidos e 

administrados de forma centralizada pela area de tecnologia responsavel pelo manutencao 

do servigo. A administracao do correio e feita de forma hierarquica baseada em 3 perfis de 

administracao: 

• administradores da Organizacao - usuarios que possuem autoridade 

administrativa sobre todos oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sites da Organizacao; 

• administradores de Site - usuarios que possuem autoridade administrativa sobre 

um determinado site Post-office; 
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• administradores de Caixas Postais - usuarios que possuem autoridade 

administrativa sobre caixas postais de usuarios e unidades em um determinado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

site Post-office. 

Para permitir que mensagens sejam trocadas entre usuarios de sites diferentes, estes 

sites precisam estar conectados. De acordo com a topologia do modelo proposto, todos os 

sites Post-office devem se conectar ao Site Backbone. Para conectar dois sites utiliza-se um 

conector de mensagem. Este conector e instalado remotamente por um administrador da 

organizacao, pois requer permissoes administrativas em ambos os sites. O conector de 

mensagem esta configurado de forma que qualquer servidor no site local possa enviar 

mensagens a varios servidores alvo 9 no site adjacente. No servidor alvo de cada site a 

conexao e feita obedecendo a custos de roteamento. Assim, os servidores alvo devem ter 

custo 1 para os servidores do backbone no qual esta ligado diretamente e custo maior e de 

valor igual para os demais servidores do backbone. A atribuicao desse esquema de custos 

garante nao so o menor custo na transmissao da mensagem, como a tolerancia a falhas caso 

a rota de menor custo nao esteja disponivel. Assim, os servidores do site Post-office 

enviam mensagens ao servidor alvo de menor custo no site backbone. No site backbone, o 

servidor alvo recebe a mensagem, verifica qual o site Post-office de destino e envia ao 

servidor do site remote 

A replicacao de diretorios permite que cada servidor conheca os objetos (endereco 

das caixas postais, pastas publicas, listas de distribuicao) dos outros servidores. A 

replicacao de diretorios tambem torna possivel a administracao do servico de mensagem da 
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organizacao de um ponto centralizado. A replicacao de diretorios ocorrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mtra-site e 

inter-side. A replicacao intra-s/'/e ocorre de forma automatica a cada 5 minutos apos 

detectado alteracao nos objetos do diretorio. O servico de diretorio do servidor onde 

ocorreu a mudanca de diretorio, informa aos outros servidores do site que, em seguida, 

solicitam a alteracao e a replicacao inter-s/tes acontece de forma diferente. Todas as 

alteracoes de diretorio sao colocadas em mensagens e enviadas aos outros sites. Este envio 

nao e automatico. E necessario que os sites estejam conectados por um conector de 

mensagens e que seja instalado o conector de replicacao de diretorios. Cada site post-office 

tern instalado um conector de replicacao para o site backbone. Cada servidor backbone tem 

um conector de replicacao instalado para cada site post-office. Os conectores de replicacao 

estao configurados para solicitarem alteracao de diretorios em dois momentos (noite e 

madrugada) onde o fluxo e menor. O segundo horario de replicacao existe por questoes de 

redundancia no caso de algum site nao conseguir replicar no primeiro horario. Como 

apenas as alteracoes sao replicadas, se no primeiro ciclo de replicacao todos afualizarem 

seus diretorios, o segundo ciclo nao tera efeito. 

Piano de Migracao 

Semelhante ao que e sugerido na Metodologia a Empresa adotou a estrategia de 

migracao por fases, onde os usuarios sao movidos gradativamente para o novo servico. 

Essa opcao foi feita devido ao perfil de atuacao da Empresa, o projeto de rede ainda nao 

estar concluido e a quantidade de usuarios envolvidos. A empresa optou por nao migrar as 

mensagens dos usuarios visando iniciar o novo servico com a menor carga possivel. Os 

usuario migrados permanecem com acesso ao antigo servico por 90 dias, espaco de tempo 

no qual as mensagens consideradas importantes podem ser reenviadas ao novo sistema. A 

oppao anterior corresponde a selecao do nivel 1 (migracao seletiva) proposto na 
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metodologia. Para a migracao em fases e a troca de mensagens entre os sistemas definiu-se 

a utilizacao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gateway entre os servicos. 

Definiu-se que ferramentas seriam utilizadas para a migragao dos usuarios. Definiu-

se tambem quern seria o responsavel por desenvolve-las e como se daria a manutencao de 

diretorios durante a coexistencia dos servicos. Precisaram ser desenvolvidos agentes para 

migragao do usuarios e sincronizagao de diretorios em ambos os servicos. Os agentes 

utilizados no servigo existente foram desenvolvidos pelo time do projeto e consultores 

foram contratados para o desenvolvimento dos agentes do novo servigo. Conforme preve a 

metodologia o trabalho que pode ser assumido pela Empresa diminui os custos de 

consultoria. 

Assim, os usuarios do mainframe continuariam adotando os mesmos procedimentos 

para envio e recebimento de mensagens, independente do sistema que o destinatario 

utilizasse, o mesmo acontecendo para os usuarios do novo servigo. Durante a transicao as 

alteragoes de diretorio ocorridas em um servico seriam espelhadas no outro. Os usuarios do 

mainframe tern em seu diretorio todos os usuarios de correio da empresa, como tambem 

seus atributos como, nome, enderego, lotagao e telefones, nao sendo alterada a forma de 

utilizagao do diretorio. 

A definigao de quais ferramentas seriam utilizadas para a manutengao dos recursos 

nos dois services durante a coexistencia aconteceu conforme a metodologia. Essa etapa 

demandou bastante tempo e esforgo na definicao de como estariam disponiveis e como 

seria a manutencao dos recursos de listas de distribuicao publica, quadros de aviso e 

formularios. A solugao apresentada preocupou-se em tornar transparente para os usuarios a 

coexistencia dos dois services de mensagem, como tambem gerar um nivel de manutencao 

aceitavel pelo suporte. 
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As listas de distribuicao publica e os quadro de avisos sao criadas/alteradas nos dois 

ambientes pela equipe de manutencao do servico de mensagem. Esta opcao foi feita apos 

serem analisadas varias possibilidades de desenvolvimento de solucoes para sincronismo 

das listas/quadros de aviso. Nenhuma das opcoes apresentadas foi considerada confiavel, 

pois baseavam-se do lado dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA host em emulacao. Os custos de terceirizacao das rotinas 

aconteceriam a cada unidade migrada. 

A Empresa possui mais de 120 formularios implementados. A maioria desses 

formularios tinha um unico envio. Mas, 30% possui programacao de roteamento 

intermediario, ou seja, varios usuarios preenchiam parte do formulario e o seu envio era 

automaticamente passando por dois ou mais destinatarios intermediarios antes de chegar ao 

destinatario final. A solugao adotada foi a conversao dos formularios para o novo 

ambiente. Os formularios com um simples envio nao apresentaram dificuldades para 

manutencao do envio automatico. Mas, os formularios com destinatarios intermediarios 

tornaram-se um problema ja que o usuario origem poderia estar em qualquer um dos dois 

sistemas, assim como os destinatarios intermediarios e finais. Foi necessario negociar com 

as areas para que durante o periodo de transigao esse recurso deixasse de ser usado quando 

os usuarios envolvidos no processo estivessem em ambientes diferentes de correio. O 

servigo de conversao dos formularios foi terceirizado, pois nao havia disponibilidade de 

pessoal intemo para desenvolver tal tarefa. A metodologia preve a alocacao de pessoal no 

time do projeto com conhecimento na area de programacao para desenvolver tais rotinas, 

que min imi2a r i a custos e possiveis atrasos decorrentes da insergao do novo membro ao 

time em uma etapa avangada do projeto. 

Em relacao ao piano de treinamento, foi elaborado, para atender dois publicos: os 

usuarios finais e a equipe de suporte ao servigo. O treinamento ao usuario final abrangeria 
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a utilizacao do software cliente para acesso ao novo correio com carga horaria de 6 horas, 

sendo institucionalizado, ou seja, homologado como um treinamento corporativo 

constando no curriculo do empregado. Esse treinamento foi desenvolvido por instrutores 

de informatica da Empresa. Para ministra-lo foram habilitados 12 instrutores. Inicialmente 

existia a proposta de treinar em sala 20% dos usuarios do servico, priorizando os 

empregados responsaveis por despachar as caixas postais das Unidades. 

Seria distribuido a cada usuario um guia de consulta rapida e a cada Unidade um 

manual detalhado de operacao dos recursos do novo servico. U m modulo de Correio 

Eletronico deveria ser incluido no programa de auto-treinamento baseado em computador 

existente na Empresa. 

A equipe de suporte e administracao doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sites participaria de treinamento montado 

pela equipe de implantagao, cujo conteiido abrangeria alem do modulo do usuario final as 

possiveis solicitagoes a serem atendidas e como proceder na hierarquia de suporte ao 

servico. 

Definicao das Estrategia para Validacao/Implantacao da Solucao 

Como sugerido na metodologia a Empresa definiu uma estrategia para validagao e 

implantacao da solucao proposta. Essa estrategia considerou a disponibilizacao dos 

requisitos de recursos e a politica de administracao do servico de mensagem. 

Mesmo a Empresa ja possuindo uma cultura de utilizacao de correio eletronico, o 

novo servico de mensagem apresentava uma forma de trabalho diferente, com outra 

interface de comunicagao que, embora mais facil e vantajosa, poderia despertar 

inicialmente resistencia em seus usuarios. Buscando minimizar essas dificuldades, o 

processo de migracao de usuarios foi iniciado pelas unidades que trabalham com 
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Apos a conclusao do piloto, os procedimentos de administracao e produgao seriam 

homologados pelas area de tecnologia da Matriz (GEATE) e gestores do servigo, sendo 

concluido o repasse dos procedimentos tecnicos para suporte e administragao do servigo a 

essas areas. OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site backbone e finalizado passando a abranger GETEB e GETER, o site da 

unidade de tecnologia de Recife e estendido e demais sites implantados, na medida em que 

atendem os seguintes pre-requisitos: 

• rede TCP/TP instalada, com rota de comunicacao para o site backbone; 

• servidores para instalacao do servico, de acordo com os modelos 

especificados pela GEATE; 

• microcomputadores para instalacao do software cliente do correio 

• tecnicos aptos a receberem treinamento de suporte e administracao do 

servico de mensagem, ou seja, ja treinados em Windows N T Server; 

• definicao da estruturagao do site, aprovada pela GEATE, constando: 

- numero de servidores e localizacao 

- modelos dos servidores utilizados 

- o numero de usuarios atendidos por cada servidor 

- largura de banda existente entre os servidores de correio; 

- largura de banda entre as Unidades clientes e os servidores. 
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3.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.4 I m p l e m e n t a c a o 

Essa etapa ocorreu conforme sugerido pela metodologia, abrangendo as atividades 

de desenvolvimento, testes, documentacao e treinamento. Inicialmente testou-se a 

comunicacao entre os servicos, junto com consultores utilizando um ambiente de teste 

montado em Brasilia, para confirmar que a comunicacao entre os dois servicos era 

possivel. 

Em seguida, foi instalado umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site laboratorio em Sao Paulo e interligado ao 

laboratorio ja instalado em Recife. Foram testados e documentados os procedimentos de 

migracao, procedimentos de configuracao do servidor e das estacoes clientes, rotinas 

operacionais como administracao de caixas postais e backup. A documentacao contem 

todos os procedimentos passo-a-passo para execucao das atividades de instalacao do 

servico e padronizacao de ambiente. 

O checklist de migragao foi aprimorado procurando detalhar todas as atividades a 

serem realizadas para a migracao dos usuarios. A Tabela 3.2 contem um fragmento do 

checklist de migracao que especifica a ordem das atividades a serem executadas, uma 

breve descricao do seu objetivo, o aplicativo necessario para realizar a atividade, a 

existencia de alguma dependencia de atividade ou recursos, o nome do responsavel e o 

tempo previsto para a atividade, a data, e o local onde a atividade estara sendo iniciada ja 

que durante a migracao tinha-se a equipe distribuida em localizagoes diferentes da 

organizacao. 

Durante as semanas que antecederam as migracoes foram treinados os usuarios e o 

suporte do novo servico. 
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Atividade De&cricao Ob&ervacao Pre-

requisho 

Responsavel Local Tempo 

prrvKlo 

Data Tempo 

const] mido 

Situacao 

1 Copia do 

diretorio do 

host 

Extrair contas do host 

para comporem 

entradas de diretorio no 

novo servico 

Utilizar job 

siaiew. 

Conclusao 

da rotina 

de 

semanal 

dereorg 

Murilo SP 00:20 23/05 

2 Transferer)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da 

do arquivo 

Transfere o arquivo 

gerado para o PC via 

FTP 

1 Mario SP 00:10 23'05 

3 Inslalar 

Sincronizacao 

Inslalar servico de 

sincronizacao 

syncserv.exe Mario SP 00:10 23'05 

4 r 

Sincronizacao 

de diretorio 

Enviar msg (arquivo do 

host) ao agente de 

sincronizacao que cria 

as caixas postais 

apontando para o 

endereco no sistema 

antigo 

2 J Mario SP 1:15 23'05 

5 Migracao Executar agente de 

migracao para criar 

caixa postal, conta NT e 

deletar o apontador para 

o endereco no 

sistemaantigo 

migra.exe -

Entradas: 

com codigo 

da unidade. 

lista padrao. 

dominio de 

contas 

4 Leo R E 00:30 24'05 

Tabela 3.2 - Fragmento de um checklist zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.5 i m p l a n t a g a o 

A Empresa adotou a migracao por fases, assim a migracao aconteceu por codigo de 

lotacao (unidade do usuario) que e um atributo das caixas postais. As rotinas de migracao 

foram executadas sempre durante o final de semana. A primeira migragao ocorreu apos a 

conexao dos servicos de mensagem em ambiente de producao. Apos o ambiente do novo 

servico ter sido instalado foi efetuada uma primeira sincronizacao responsavel pela criacao 

do diretorio do novo servico com as caixas postais do sistema mainframe {custom 

recipients). Foram criados 41.117 custom recipients (37.085 caixas postais de usuarios, 
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3.918 de unidades e 114 usuarios externos) no Site GETES em 1,5 hora de execucao. Em 

seguida o agente de migracao migrou 100 usuarios para o novo servico no site Recife 

Apos 15 dias da primeira migracao foi efetuada uma segunda migragao e no final de 

semana seguinte a terceira, totalizando um total de 490 caixas postais migradas para o 

novo servigo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Servico nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA host Gatewav 
Novo servico 

Flgura 3.4 - Arquitetura do piloto 

Apos a implantacao do piloto, existia no site Recife um servidor que atendia a todos 

os estados do piloto. O site e interligado ao site GETES que possui a conexao com o 

servigo antigo, conforme a Figura 3.4. Uma segunda fase do piloto foi a adicao de mais 1 

servidor ao site Recife sendo localizado em Joao Pessoa para atender aos usuarios do 

servigo na Paraiba, possibilitando o teste da escalabilidade e desempenho do produto na 

rede. 
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3.3 Situacao Atual 

O piloto esta em produgao ha 6 meses e conta com 520 caixas postais no novo 

servico de mensagem e 41.500 usuarios no servico antigo, trocando mensagens de forma 

transparente. O software dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gateway instalado no mainframe teve sua versao atualizada 

tornando a conexao mais estavel e as rotinas de backup foram automatizadas. 

Como a Empresa esta utilizando a estrategia de migracao por fases, a metodologia 

sugere que logo apos a implantacao do piloto seja realizada a revisao do servico para uma 

posterior expansao a toda a organizacao. A expansao foi suspensa inicialmente em virtude 

da analise comparativa do produto utihzado com os servicos de mensagem existentes no 

mercado, comentado anteriormente e em seguida por estar a Empresa reformulando sua 

rede de processos, alterando a localizacao de muitas de suas unidades funcionais, devendo 

o processo esta concluido ate o final de 1998. Assim, a expansao do novo servico as 

demais unidades da Empresa foi prevista para 1999. 

U m ponto a ser destacado e que a documentacao efetuada no processo da Empresa, 

conforme enfocado na metodologia, permitira a continuacao do projeto de forma mais agil, 

minorando o tempo necessario para finalizacao da revisao da solucao e expansao do 

servico. 

3.4 Conclusoes 

O processo de rightsizing da Empresa abrangeu todas as fases da metodologia 

proposta, sendo algumas executadas totalmente em acordo com a metodologia e outras 

parcialmente e os problemas surgidos poderiam ser minimizados caso a metodologia 

tivesse sido utilizada. 
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A metodologia preve que a equipe de manutencao e suporte ao novo servico 

compora o time desde o inicio dos trabalhos. No processo da Empresa, isso nao aconteceu, 

os tecnicos responsaveis pela manutencao do servico foram incorporados ao time com o 

processo em andamento, provocando atraso em algumas atividades. 

A Empresa iniciou o projeto com um produto pre-determinado e contrariando o sugerido 

na metodologia, efetuou sua validacao apenas com relagao as necessidades da empresa, 

sem preocupar-se em compara-lo com outras solucoes existentes no mercado. Isso, deu 

margem, em fase adiantada do projeto, a questionamento se o produto utilizado era o que 

melhor atenderia a Empresa. Tal questionamento implicou em retorno a fase de avaliacao 

de produtos, descrito anteriormente neste capitulo, e poderia ter mudado os rumos do 

projeto, caso fosse feita a opcao por adocao de outro produto. Caso a metodologia tivesse 

sido utilizado a selecao/validacao do produto ocorreria no inicio do processo, minimizando 

os riscos de retorno a essa fase posteriormente. 

Durante a definicao da solucao nao foi identificado, de inicio, como os servicos 

existentes seriam mantidos durante o processo de coexistencia dos servicos. Essa etapa 

consumiu bastante tempo, acarretando atrasos na implantacao e poderia ter sido iniciada 

com maior antecedencia caso a metodologia tivesse sido aplicada. 

Assim, a metodologia serviria como um roteiro a ser utilizado no inicio dos 

trabalhos para termos uma visao global das varias etapas a serem superadas, e podermos 

diagnosticar os possiveis gargalos do processo buscando minimiza-los. U m ponto a ser 

destacado e que a documentacao efetuada no processo da Empresa, conforme enfocado na 

metodologia, sera um grande aliado na retomada do projeto, minorando a perda de tempo 

na recuperagao das informacoes e de procedimentos. 
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Conclusdes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rightsizing para o modelo cliente/servidor, em grandes organizacoes, e um 

processo complexo, pois envolve questoes como mudanca de tecnologia, mobilizacao de 

de pessoas, resultados nao imediatos, acontece de forma concorrente com a rotina diaria da 

empresa, vinculados a prazos e orcamentos, desencadeando riscos como: a escolha 

inadequada da solugao a ser implantada, a insatisfacao das pessoas envolvidas no processo 

de mudanca, consideravel atraso em cronogramas comprometendo a credibilidade do time 

de implantacao e grandes extrapolacoes de orcamento. 

Nao e conhecido nenhuma metodologia especifica que busque ajudar as 

organizacoes no processo de rightsizing de servicos de mensagem para o modelo 

cliente/servidor baseado em L A N e W A N . 

Nesta dissertacao, apresentou-se uma metodologia de definicao de estrategias para 

rightsizing de servicos de mensagens para o modelo cliente/servidor. A metodologia define 

estrategias para a selecao criteriosa do produto a ser utilizado, definicao, implementacao e 

implantacao do modelo proposto, a partir do ambiente de informacao existente na 

organizacao, das suas necessidades futuras e das diretrizes do negocio. 

A nao utilizacao de uma metodologia no processo de rightsizing potencializa os 

riscos de repeticao de etapas, ocasionando prejuizos de tempo e recursos e dificulta 

respostas rapidas aos problemas surgidos no decorrer do processo. A metodologia proposta 
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busca minimizar esses riscos dividindo o processo em fases, onde cada fase funciona como 

um "teste" que assegura a continuidade do projeto, sendo os investimentos iniciais os 

minimos necessarios. 

A principal contribuicao deste trabalho esta justamente no desenvolvimento de uma 

metodologia especifica capaz de auxiliar as organizacoes no processo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rightsizing do 

servigo de mensagem. A utilizacao da metodologia permite uma visao antecipada das 

muitas fases a serem suplantadas, proporcionando uma visao global do processo e 

permitindo diagnosticar os possiveis gargalos a serem minimizados. Este trabalho e um 

ponto de partida para o planejamento e execucao desse desafio. 

Uma outra contribuicao desta dissertacao refere-se ao fato de que, mesmo as 

empresas que estao iniciando a utilizacao de servicos de mensagem, buscando o modelo 

cliente/servidor, podem fazer uso da metodologia proposta, pois a unica etapa que nao 

deve ocorrer em sua totalidade neste caso e a sub-fase de definicao do piano de migracao. 

Como sequencia natural deste trabalho, temos a aplicacao da metodologia proposta 

para validagao e expansao das suas fases. Espera-se que o trabalho proposto possa 

contribuir com as organizacoes usuarias de servico de mensagem quando precisarem ir ao 

mercado em busca de uma solucao que melhor atenda as suas necessidades de servico de 

mensagem e na definicao de estrategias para implantacao desta solugao. 
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Co nee itos Fundamcntais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ? Padronizagao de Rede 

Existe muitos fabricantes e fomecedores de rede, cada qual com sua propria 

concepgao. Sem padronizagao os usuarios nao conseguiriam interligar equipamentos de 

fabricantes diferentes. Os padroes nao apenas permitem que computadores diferentes se 

comuniquem, mas tambem aumentam o mercado para os produtos que aderem ao padrao, o 

que leva a fabricagao em alta escala e outros beneficios que diminuem os pregos dos 

produtos e aumentam sua aceitagao no mercado [ T A N E M B A U M , 1997]. 

Os padroes existem em duas categorias. A primeira sao os padroes "de fato" que 

sao aqueles que simplesmente sao adotados sem nenhuma imposigao formal. O LBM PC e 

seus sucessores sao padroes "de fato". A segunda categoria sao os padroes "de direito" que 

sao padroes formais, legais, aceitos por uma entidade de padronizagao autorizada. As 

entidades internacionais de padronizagao normalmente sao divididas em dois grupos: as 

estabelecidas atraves de acordos entre governos e as organizacoes voluntarias 

[ T A N E M B A U M , 1997]. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. ITU 

A I T UzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (International Telegraph Union) foi fundada em 1865 com o objetivo de 

padronizar as telecomunicagoes internacionais, entao realizadas por telegrafos. Em 1947, a 

I T U tornou-se uma agencia das Nagoes Unidas. A I T U possui tres setores: 

radiocomunicagao (ITU-R), desenvolvimento ( ITU-D) e padronizagao das 

telecomunicacoes (ITU-T). Ate 1992, a I T U tinha outra estrutura para tratar principalmente 
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com sistemas telefonicos e de comunicacao de dados. Esse ultimo grupo era chamado 

CCITT, um acronimo do seu nome em frances: Comite Consultalif International de 

Telegraphique et Telephonique (Comite Consultivo Internacional de Telegrafia e 

Telefonia). A tarefa do CCITT era fazer recomendagoes tecnicas sobre interfaces 

telefonicas, telegraficas e de comunicacao de dados. Essas tarefas sao hoje desempenhadas 

pelo ITU-T. 

. ISO 

A ISO {International Standards Organization) e uma organizacao voluntaria, nao 

governamental, fundada em 1946. Seus membros sao as organizacoes nacionais de 

padronizagao das nagoes membros. A ISO emite padroes em uma gama enorme de 

assuntos. A ISO tem quase 200 Comites Tecnicos (TC), numerados pela ordem de criagao, 

cada um cuidando de um assunto especifico. O TC97 focaliza os computadores e o 

processamento da informacao. Cada comite possui subcomites (SC), divididos em grupos 

de trabalho (WG). Esses grupos de trabalho estao espalhados por todo o mundo e sao 

compostos por voluntarios. Muitos desses voluntarios sao designados por seus 

empregadores, cujos produtos estao sendo padronizados, para trabalhar em assuntos da 

ISO. Outros sao funcionarios governamentais interessados em que a forma como seu pais 

faz as coisas se torne padrao internacional. Academicos especialistas tambem participam 

de muitos grupos de trabalho [ T A N E M B A U M , 1997]. 

O representante dos E U A na ISO e o A N S I (American National Standards 

Institute) que e uma organizacao privada, nao governamental, sem fins lucrativos. No 

Brasil, a organizagao-membro e a A B N T (Associagao Brasileira de Normas Tecnicas). 
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Em questoes de padroes de telecomunicacoes, a ISO e o ITU-T cooperam para 

evitar a possibilidade de serem desenvolvidos dois padroes internacionais oficiais 

mutuamente incompativeis [ T A N E M B A U M , 1997]. 

. I E E E 

O IEEEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Institute of Electrical and Eletronics Engineers) e a maior organizacao 

profissional do mundo. Alem de publicar diversas revistas e organizar inumeras 

conferencias a cada ano, o LEEE possui um grupo de padronizagao que desenvolve padroes 

na area de engenharia eletrica e computacao. O padrao LEEE 802 para redes locais e o mais 

importante para LANs. Ele foi subseqiientemente adotado pela ISO como base para o 

padrao ISO 8802 [ T A N E N B A U M , 1997]. 

. ISOC 

Os padroes utilizados na Internet nao sao elaborados por orgaos internacionais de 

padronizagao, como a ISO e o IEEE. O responsavel por esta tarefa e a Internet Society 

(ISOC). 

A ISOC e uma organizacao volutaria cuja proposta e promover a troca global de 

informagos atraves da tecnologia da Internet. Um dos objetivos da ISOC e desenvolver e 

manter padroes para a Internet. A ISOC coordena os seguintes grupos: 

• LETT (Internet Engineering Task Force) - desenvolve solucoes para problemas 

tecnicos e operacionais que surgem na Internet e desenvolvem protocolos e 

padroes para a Internet; 

• LESG (Internet Engineering Steering Group) - funciona como o gerencia 

operacional do IETF; 



Apendice AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA | 103 

• I A BzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Internet Architecture Board ) - inspeciona o desenvolvimento de 

protocolos e padroes de Internet e e o elo de ligacao entre a ISOC e outros 

grupos de padronizagao; 

• I A N A (Internet Assigned Numbers Authority) - e a coordenacao central para 

designagao de parametros unicos que sao usados na Internet, tais como nome de 

dominio e enderecamento LP. 

A LETF estabelece grupos de trabalho cuja proposta e investigar com mais detalhes 

problemas importantes. Qualquer pessoa pode participar das reunioes da IETF e fazer parte 

desses grupos. Os grupos de trabalho produzem relatorios, chamados RFCs ou Request for 

Comments, que definem o modo de funcionamento da Internet, como usa-la e quais as 

diretrizes para o futuro. Dependendo do tipo de recomendagao feita pelo relatorio, ela pode 

ser considerada uma documentacao e ser colocada a disposicao de qualquer pessoa, pode 

ser voluntariamente adotada como uma boa ideia a ser seguida por todos que forem 

implementar a tecnologia da Internet ou pode passar a uma etapa seguinte com o status de 

draft standard sendo testado em dois sites independentes por um periodo de 4 meses e 

enviada ao I A B para que seja declarado como um padrao para todos que usarem a Internet 

[SANDLER, 1996]. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A. 2 Padronizagao do Servigo de Mensagem 

A motivagao para o desenvolvimento de padroes surge de necessidades comerciais. 

O comercio internacional simplesmente nao poderia operar sem procedimentos padroes 

para troca de informacoes. Isso tambem ocorre nos servicos de mensagem, a 

interoperabilidade e essencial, e ela depende da adogao de padroes. Procuramos descrever 

nessa segao os principals padroes relacionados com o servigo de mensagem. 
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A.2.1 Padrao X . 4 0 0 / M O T I S 

Em 1984, o CCITT elaborou a recomendacao X.400, que foi usada mais tarde como 

a base para o MOTIS da ISO. Em 1988, o CCITT modificou a X.400 para ajusta-lo ao 

MOTIS [SOARES, ] . 

X.400 e um serie de recomendacoes que definem a infra-estrutura basica de um 

sistema de mensagem para transferencia de mensagens eletronicas baseadas em 

computador. As recomendacoes da serie X.400 denominam os sistemas de correio 

eletronico dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Message Handling Systems (MHS). Essas recomendacoes definem os 

servicos e protocolos que visam permitir a todos os sistemas de correio eletronico, publicos 

e/ou privados, se comunicarem, assegurando que as mensagens sejam encaminhadas desde 

a caixa postal do remetente ate a de seu ou seus destinatarios, nao importando onde esses 

estejam ou de que sistema facam parte. 

Modelo Conce i tua l 

O MHS e um conjunto de componentes funcionais, interconectados e aplicaveis a 

diferentes configuragoes fisicas e organizacionais. A Figura A . l apresenta um modelo 

generico de correio eletronico baseado no X.400/MOTIS. Os componentes funcionais do 

MHS sao descritos a seguir. 

usuario usuario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura A. 1 - Modelo generico de um sistema de mensagem X.400 
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Agente do usuariozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (User Agent, ou U A ) - e a aplicacao utilizada pelo usuario para a 

confeccao, envio e recebimento de mensagens ou qualquer outro servico referente a troca 

de mensagens. 

Agente de Transferencia de Mensagens (Message Transfer Agent, ou M T A ) - e a 

aplicacao que visa o roteamento de mensagens entre um U A origem e os UAs destinos 

especificados na mensagem. 

Armazenador de Mensagens (Message Store, ou MS) - tern como finalidade 

principal o armazenamento e a recuperacao das mensagens enviadas. E um componente 

opcional. 

Unidade de Acesso (Access Unit, ou A U ) - unidade funcional que trabalha 

associada a um M T A para fornecer comunicacao com outros sistemas ou servicos. 

Um conjunto de M T A s compoem uma rede denominada de Sistema de 

Transferencia de Mensagem (Message Transfer System, ou MTS). 

O usuario representa o remetente (originador) ou o destinatario (receptor) de uma 

mensagem, podendo ser uma pessoa ou um programa de computador que faca uso do 

sistema de correio. 

O modelo apresentado na Figura A . 1 , refere-se as recomendacoes X.400 de 1988, 

que apresentam diferencas das recomendacoes de 1984 como a inclusao do MS, do A U e 

listas de distribuicao. 

O conjunto dos U A , MS e M T A e denominado MHS - Sistema de Tratamento de 

Mensagem. O MTS e o backbone do MHS. O MHS e os usuarios a ele associados sao 

denominados conjuntamente de Ambiente de Tratamento de Mensagem. 
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As mensagens trocadas em um Ambiente de Tratamento de mensagens sao 

constituidas de envelope mais conteudo. O envelope contem as informacoes a serem 

utilizadas pelo M T A para o roteamento da mensagem, assim como, campos que 

identificam o destinatario, o remetente, o assunto, os servicos desejados (notificacao de 

entrega, indicativo de urgencia, etc.). O conteudo e a propria informacao que o remetente 

deseja enviar ao destinatario. 

A troca de mensagens em sistemas MHS e baseado no modelo armazenar-e-

reenviar, o que significa que a correspondencia eletronica pode viajar por varios sistemas 

enquanto e armazenada e reenviada para o seu destino final. Ou seja, a mensagem e 

armazenada em um sistema ate que o proximo esteja disponivel para receber uma 

mensagem. Se o proximo sistema nao for o destino final, ele repetira o processo ate que a 

mensagem seja entregue ao sistema destino. 

Na recuperacao ou troca de mensagens o usuario utiliza o software cliente de 

correio (UA) . O usuario interage com o U A atraves de um periferico de entrada/saida que 

pode possuir inteligencia ou nao. Todos os U A implementam as funcoes basicas 

necessarias a edicao, envio e recebimento de mensagens. 

UA 

MTA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

usuano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAusuario 

Figura A. 2 - Modelo UA e MTA residentes em maquinas distintas 
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Figura A.3 - Modelo UA e MTA co-residentes 

O U A pode ser um software instalado em microcomputador local ficando 

fisicamente em uma maquina diferente do M T A , Figura A_2, ou pode ter o seu acesso 

disponibilizado atraves de terminals (video e teclado) ou microcomputadores emulando 

terminais, ficando residente na maquina onde esta o M T A , Figura A. 3. No primeiro caso, o 

U A se comunicara com o M T A atraves de protocolos padronizados especificados pelo 

MHS. No segundo caso, o U A tern acesso ao M T A interagindo diretamente, ja que estao 

no mesmo sistema. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dominios de Gerenc iamento 

Para permitir a interconexao de varios MHS, tanto em nivel nacional como 

internacional, o padrao X.400 define uma forma de enderecamento de seus usuarios 

baseada em um Mapeamento Organizacional que consiste em dividir o MHS em Dominios 

GerenciaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Management Domains, ou MDs). U m M D e uma colecao de pelo menos um 

M T A , zero ou mais UAs, zero ou mais MSs, e zero ou mais AUs gerenciados por uma 

organizacao. Um M D administrado por uma organizacao prestadora de servicos publicos 

de telecomunicacao e denominado de dominio gerencial de administracao (Administration 

Management Domain, ou A D M D ) , enquanto outro chamado dominio gerencial privado 
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(Private Management Domain, ou PRMD) e um dominio privativo interno, local a uma 

companhia. 

Na recomendacao X.400 um PRMD envia e recebe mensagens para e de um 

A D M D mas nao se comunica diretamente com outro PRMD. Entretanto, na pratica e 

comum um PRMD se conectar a outro PRMD. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Enderecamento 

U m usuario e identificado dentro do MHS por um Nome O/R 

(Originator Receptor) que deve ser unico dentro do M D . Sao atributos do Nome O/R, os 

seguintes campos: 

• nome do pais; 

• nome do dominio administrativo do usuario ( A D M D ) ; 

• nome do dominio privado do usuario (PRMD); 

• nome da organizacao; 

• nome da unidade dentro da organizacao onde o usuario pode ser encontrado; 

• nome do usuario; 

• atributos proprios do dominio. 

O armazenamento e reenvio de mensagens para outros sistemas feito nos M T A s 

baseia-se nos enderecos dos usuarios remetente e destinatario. 
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A 2.2 Recomendacdes X.500 - Servigo de Diretorio 

Diretorio e um sistema de informacao que registra dados sobre um conjunto de 

objetos de interesse, veja a Figura A.4. U m objeto de interesse e aquele sobre o qual um 

usuario, pessoa ou processo computadorizado, pode solicitar informacoes ao diretorio. O 

uso mais tipico do diretorio e o armazenamento de informacoes sobre usuarios, processos, 

perifericos e tudo que engloba a comunicacao nas organizacoes. 

O servigo de diretorio e responsavel pelo gerenciamento das informacSes do 

diretorio, permitindo a leitura ou modificacao das informacoes nele armazenadas, por 

usuarios do diretorio que tenham a permissao necessaria. 

O servigo de diretorio pode ser utilizado para controle de acesso, centralizando as 

informagoes dos usuarios, armazenando a senha do usuario em um unico local acessivel a 

diferentes aplicagoes. Dessa forma nao e preciso que cada aplicacao mantenha um banco 

de dados com seus usuarios e senhas, alem de permitir que o usuario modifique sua senha 

em um unico local, ou seja, no diretorio. 

usuario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura A.4 - Visao simplificada de diretorio 
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As informacoes sobre os objetos do diretorio sao armazenadas em uma unica base 

de dados denominada dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Directory Information Base (DIB) . Cada objeto do diretorio 

corresponde a uma entrada na D I B . Cada entrada consiste de um ou mais atributos. Um 

atributo e composto por dois campos: um deles armazena o tipo do atributo e o outro 

contem um ou mais valores. O tipo do atributo define a forma como deve ser interpretada a 

informacao armazenada no campo valor. A presenga e o tipo dos atributos de uma entrada 

dependem da classe do objeto que a entrada instancia [SOARES, 1995]. 

As regras de definicao que garantem a consistencia da D I B sao conhecidas como 

Esquema do Diretorio. As entradas do D I B sao organizadas de forma hierarquicamente em 

uma arvore de informacao de diretorios (DIT) . A DIT , Figura A. 5, e uma combinacao de 

uma entrada raiz representando o inicio da arvore, entradas folhas que representam o 

objeto de interesse e entradas nao-folhas representando a estrutura hierarquica da DIT . As 

entradas nao-folhas sao conhecidas tambem como containers de objetos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura A.5 - Arvore de Diretorio 
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O nome que identifica unicamente uma entrada na D I B , ou seja um objeto, pode ser 

construido a partir de sua localizacao na DIT . Este nome que e a combinacao da estrutura 

da D I T com o nome unico do objeto, e conhecido comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA distinguished name (DN). Um D N 

e uma lista ordenada de uma serie de Relative Distinguished Names (RDNs) que servem 

para identificar os containers a serem percorridos na D I T para a localizacao relativa de um 

objeto (folha) partindo da entrada raiz da DIT. Todas as entradas (e portanto todos os 

objetos) na D I T tern um D N . A Figura A.6 apresenta um exemplo de um D N onde CTRY 

corresponde ao pais, ORG a organizacao, SITE a um divisao da organizacao, DPTO a uma 

unidade do SITE e CN ao nome do objeto. 

<y rate 

l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_ ' _ J CTRV = B r a s i l 

Relative Distinguished 

hhme (RON ) 

ORG = UFPB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R SITE = CGA 

DPT O = DSC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ Xj) C H = Fla uia A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Qisttnqaisfiied Nam* (DM) para o objeto FlaviaA: 

•  [CT RY = Bra si , ORG=UFPB, STTE=CGA, DPTO=0SC, CM=FlaviaA] zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura A.6 - Distinguished name de um objeto 

Modelo do Servigo X.500 de Diretorio Distribuido 

Uma vez que o diretorio e criado e organizado de forma hierarquica com um 

esquema de diretorio e de nomes, esse diretorio pode ser disponibilizado aos usuarios. Um 

processo computadorizado e utilizado para abstrair detalhes do diretorio para o usuario. 
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Esse processo e chamadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Directory User Agent ( D U A ) e e utilizado para acesso e 

manutencao do diretorio. Ele passa as consultas ao componente do servigo de diretorio 

chamado Directory Service Agente (DSA). Existe um D U A para cada usuario do servico 

de diretorio, como mostra a Figura A. 7. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura A.7 - Comunicacao entre DSA e DUA 

U m unico DSA nao tern que armazenar todas as informacoes do diretorio (DIT) . 

Estas informagoes podem estar distribuidas em varios DSAs e cada um deles sabe que 

fragmento de informagoes da D I T os outros possuem. Esse tipo de diretorio e conhecido 

como diretorio distribuido (veja a Figura A.8). O DSA e responsavel por tratar as 

consultas do D U A ou repassa-las a outros DSAs dentro do diretorio ou ainda indicar ao 

D U A o DSA que possui a informacao desejada. 

Os DSAs podem interagir de diversas formas. A primeira e o modelo conhecido 

com Referral onde o DSA consultado nao possui as informagoes do objeto desejado e 

devolve ao D U A a identificagao do DSA que deve ser consultado para obter a resposta. 

Um outro modelo e o conhecido com Chainning onde os DSAs estao encadeados, assim se 
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um DSA consultado nao tern informagoes sobre o objeto ele repassa a consulta ao DSA 

seguinte ate que seja encontrado o DSA capaz de responder a consulta e a resposta e 

devolvida seguindo a mesma sequencia de DSA ate chegar ao DUA. Uma terceira 

abordagem e conhecida comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Multicasting (consulta multipla) que possui duas variacoes: 

paralela ou simultanea e seqiiencial. Paralela e quando uma consulta de um D U A e 

repassada simultaneamente para todos os DSA e todos eles respondem. Na seqiiencial o 

repasse e feito de forma seqiiencial ate que um deles responda. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura A.8 - Esquema de diretorio distribuido 

Protoco los do Diretorio 

A Figura A. 9 apresenta os dois protocolos usados pelo Diretorio para consulta e 

manutencao. O Directory Access Protocol (DAP) e usado para interacoes entre um D U A e 

um DSA. O Directory System Protocol (DSP) e usado em interacoes entre DSAs. 
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Figura A.9 - Protocolos de diretorio 

R e p l i c a c a o de Diretorio 

A consulta a outros DSAs significa aumento no tempo de acesso, assim alem de 

armazenar e manter um subconjunto da D I T o DSA tambem pode copiar seus fragmentos 

da DIT e enviar as mudancas desses fragmentos para os outros DSAs no processo 

conhecido como replicacao. A replicacao garante que todos os DSA tern uma copia mais 

recente do diretorio. A replicacao caracteriza um diretorio dito replicado que e utilizado 

para diminuir o tempo de acesso para os usuarios e para tolerancia a falhas. O modelo de 

replicacao e conhecido comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA master shadow. Isso significa que as atualizacoes podem 

apenas ser direcionadas para o master, ou seja o DAS que e responsavel por manter 

atualizada determinada porcao do diretorio. U m DAS pode ser master para algumas 

informacoes do diretorio e shadow para outras informagoes. O Directory Operational 

Binding Management Protocol (DOP) e utilizado entre dois DSAs que desejam participar 

de um processo de replicacao, espelhando a parte do diretorio do outro DAS ou para 

manter ponteiros de referenda para dados que nao sejam gerenciados por ele. O protocolo 

responsavel pela replicacao e atualizacao de informacoes entre os DSAs e o Directory 

Information Shadowing Protocol (DISP) e antes dele ser utilizado os DSAs precisam estar 
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conectados atraves do DOP. O DOP permite aos DSAs negociarem a natureza da conexao 

e que parametros regem esta conexao, como por exemplo com que freqiiencia as 

informacoes de atualizacao serao enviadas do DSAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA master para o DSA shadow. Essas 

caracteristicas foram adicionadas a serie X.500 em 1993. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* 

Modelo Organizacional 

Diferentes organizacoes podem cooperar para prover um servico de Diretorio 

comum. Ou ainda uma organizacao pode ter um unico diretorio logico distribuido em 

varios servidores espalhados geograficamente. Um conjunto de DUAs e DSAs, ou porcao 

do diretorio, gerenciando por uma organizacao e conhecido como Directory Management 

Domain ( D M N ) . Como no MHS, existem dois niveis de D M D : os administrativos 

A D D M D s gerenciados por prestadores de servicos publicos de telecomunicacoes; e os 

privados PRDMDs, gerenciados por organizacoes privadas. 

A serie X.500 faz uma distincao entre autoridades de nomeacao e autoridades 

administrativas. Autoridades de nomeacao determinam a estrutura e a locagao dos nomes. 

Autoridades administrativas operam DSAs e mantem a informacao nos DSAS de acordo 

com o esquema do Diretorio e as decisoes das autoridades de nomeacao [TAROUCO]. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A . 2 . 3 R e c o m e n d a g a o X . 5 0 9 - S e g u r a n c a 

O servico de mensagem tomou-se tao critico quanto o servico de telefonia. Por isso, 

os usuarios precisam sentir-se seguros para trocar documentos comerciais (contratos, 

especificacao de produtos, informacoes de pagamento, etc.). Para tanto as seguintes 

caracteristicas devem ser garantidas: 
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• integridade: as mensagens nao podem ser alteradas durante o trafego; 

• autenticacao: garantia da origem da mensagem; isto e, a possibilidade de 

verificar se o emissor da mensagem e quern diz ser; 

• nao repudio: o emitente nao deve ter como negar que a mensagem foi enviada 

por ele; 

• privacidade: ninguem pode ler as informacoes enviadas, exceto seus 

destinatarios. 

Para que uma tecnologia de seguranca seja amplamente difundida ela precisa em 

primeiro lugar ser facil de usar e em segundo lugar deve trabalhar com diferentes sistemas 

de mensagem, nao apenas com sistemas de mensagem restritos a uma organizacao, mas 

aqueles que sao usados nas redes publicas. Normalmente as solucoes existentes exigem 

que o remetente e o destinatario estejam no mesmo sistema. 

A recomendacao X.509 divulgada pela ISO, define os servicos de autenticacao, 

como tambem a sintaxe dos certificados digitais usados nesses servicos. Assim, esses 

mecanismos podem ser usados por qualquer aplicacao que atenda a recomendacao X.509. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Criptografia 

Criptografia e a transformacao de dados em um tipo de informacao nao legivel, 

com o proposito de impedir que pessoas nao autorizadas mesmo com acesso aos dados 

criptografados nao sejam capazes de decifra-los. 

A Figura A. 10 [ T A N E N B A U M , 1997], apresenta um modelo de criptografia onde a 

mensagem a ser criptografada, denominada de texto simples, e transformada por uma 

funcao que usa como parametro uma chave. A saida do processo de criptografia, 

denominada texto cifrado ou criptograma, e entao transmitida. O intruso pode interceptar o 
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texto cifrado, mas ao contrario do receptor a quern se destina a mensagem o intruso nao 

conhece a chave de decriptografia e nao pode decodificar a mensagem. A chave consiste 

em uma sequencia (em geral) curta de caracteres e ao contrario do metodo de criptografia a 

chave pode ser alterada com qualquer frequencia. Assim, mesmo o metodo de criptografia 

sendo conhecido a utilizacao de chaves impede que o texto cifrado seja decodificado com 

facilidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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criptografia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T T 

Metodo de 

criptoanalise 
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Chave de 

criptografia 

Texto cifrado Chave de 

decriptografia 

_ Texto simples. 

Figura A10 - Modelo de criptografia 

O metodo de criptografia deve garantir que seja, senao impossivel, pelo menos 

muito dificil que um intruso recupere as chaves a partir do texto cifrado e do conhecimento 

sobre o metodo de criptografia utilizado para cifrar o texto. Assim, a confidencialidade do 

texto transmitido e garantida enquanto as chaves permanecem secretas. 

A criptografia e utilizada para identificar a fonte, a autenticidade do conteudo e 

fornecer a privacidade contra o acesso indevido a mensagens. 
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Criptografia c o m C h a v e S e c r e t a ou C h a v e Un ica 

U m dos principals metodos de criptografia baseia-se em algoritmos simetricos. Os 

algoritmos simetricos utilizam a mesma chave para criptografar e decriptografar, sendo 

necessario que o remetente e o destinatario conhecam a chave. A Figura A. 11 exemplifica 

esse modelo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Esta e uma 

mensagem " 

"Py75c%bn&*)9|fDeAb 

DFaq*xzjFr@g5=&nm 

dFg$5knvMd'rkvegMs" 

"Esta e uma 

mensagem " 

CRIPTOGRAFIA 

Figura A. 11 - Criptografia de chave si metric a 

O mesmo "segredo" ou chave sendo utilizado para criptografar e decriptografar os 

dados gera alguns inconvenientes como: o segredo (chave) precisa ser divulgado ao 

destinatario pois so quern possuir o segredo podera decriptografar os dados, na maioria das 

vezes sera preciso utilizar varias chaves e administrar todas as chaves pode ser trabalhoso. 

Alguns dos algoritmos simetricos mais comuns sao o RC4 e ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Data Encryption 

Standard (DES). O DES foi adotado pelo governo dos E U A em 1977 como padrao de 

criptografia. Essas adocao estimulou os fabricantes a implementarem o DES em hardware, 

tornando-o rapido. 
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Criptografia c o m C h a v e Publ ica 

Os algoritmos da criptografia com chave publica utilizam duas chaves diferentes e 

por isso sao tambem denominados de algoritmos de criptografia assimetrica. Esse par de 

chaves (chave privada e chave publica) sao geradas ao mesmo tempo e usados de forma 

casada. Cada chave executa uma transformacao que so a outra chave do par pode desfazer. 

A chave publica do par de chaves e divulgada enquanto a chave privada e 

conhecida apenas por seu proprietario. Para o usuario A enviar uma mensagem 

criptografada para o usuario B (destinatario), o usuario A utiliza a chave publica de B para 

criptografar a mensagem. U m vez criptografada a mensagem dessa forma, apenas a chave 

privada do destinatario, que e conhecida apenas pelo usuario B, pode decriptografar a 

mensagem (veja a Figura A. 12). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Esta e uma 
mensagem " 

"Py75c%bn&*)9|tDeAb 
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mensagem " 

Chave Publica 

do destinatario 

Chave Privada 

do destinatario 

Figura A. 12 - Criptografia de chave assimetrica 

A s s i n a t u r a Digital 

A assinatura digital e usada quando uma mensagem deve ser distribuida e deseja-se 

que os destinatarios possam verificar que a mensagem realmente foi enviada pelo 
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remetente informado ou que a mensagem nao sofreu nenhuma aiteracao intencional ou 

acidental depois de assinada. 

Assinaturas digitais sao geradas usando-se algoritmos de assinatura de chave 

publica. A assinatura digital deve garantir que quern enviou a mensagem foi realmente o 

remetente constante no cabecalho da mensagem. Para tanto o remetente deve fazer uso da 

sua chave privada e criptografar a mensagem que podera ser decriptografada utilizando-se 

a chave publica do remetente que e conhecida por todos. 

Uma chave privada e utilizada para gerar a assinatura e a chave publica 

correspondente e usada para validar a assinatura. Este processo e mostrado na Figura A. 13. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GERACAO DA ASSINATURA VALIDACAO DA ASSINATURA 

Mensapem 

Chave Privada 

do remetente 

Algoritmo de 

Assinatura 
A 

assinatura e 

valida? 

Chave Publica 

Figura A. 13 - Esquema de utilizacao de assinatura digital 

O mecanismo de geracao da assinatura, apresentado na Figura A. 14, consiste em 

duas partes: a primeira e aplicar uma funcaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hash10 de criptografia ao documento original, 

gerando um "numero" que e unico para aquele documento; a segunda parte consiste em 

criptografar esse resultado ("numero") com a chave privada do remetente. A primeira etapa 
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servira para verificar que a mensagem original nao foi alterada e a segunda para garantir a 

autenticidade do remetente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Documento 

Original 

Funcao Hash Mecansmo de geracao da assinatura 

Resumo da mensagem 

Documento 

Original 

Documento .Assinado 

Figura A. 14 - Geracao da assinatura digital 

A assinatura digital nao altera a mensagem. Simplesmente e gerada uma seqiiencia 

de caracteres que serve como uma assinatura digital que pode ser transmitida junto com a 

mensagem ou em separado. Quando uma mensagem com assinatura digital e recebida tem-

se a opcao de validacao da assinatura para confirmacao do remetente da mensagem e de 

que nao houve nenhuma alteracao da mensagem apos a assinatura. A assinatura digital e 

um processo independente da criptografia, ou seja, o documento original para assinatura 

pode ou nao ter sido criptografado. 

Cert i f icados Digitals e Autor idades de Certi f icagao 

O Certificado Digital e a versao eletronica (digital) da cedula de identidade. Ele 

pode ser apresentado eletronicamente como prova de identidade. O certificado digital 

associa a identidade a um par de chaves eletronicas (uma publica e outra privada) que, 

1 0

 A funcao hash de criptografia e uma funcao utilizada sobre um documento gerando um valor de saida 

unico. ou seja. dois documentos diferentes nao podem ter o mesmo valor dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hash. 
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usadas em conjunto, fornecem a comprovacao da identidade. Em um certificado digital o 

par de chaves esta associado ao nome do proprietario, e a outras informacoes de 

identificacao. Normalmente um certificado digital contem as seguintes informacoes: chave 

publica do proprietario, nome do proprietario, data de expiracao do certificado, nome do 

emissor do certificado, numero serial do certificado e assinatura do emissor. 

O certificado digital comprova a identidade a servidores e a outros usuarios, 

podendo ser anexado a correspondencia eletronica (assinatura digital), utilizado em 

comercio eletronico,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA groupware (Internet e intranet) e transferencia eletronica de fundos, 

garantindo aqueles para os quais a correspondencia for enviada, a origem e integridade das 

mensagens. De forma similar, um Servidor Seguro deve possuir seu proprio certificado 

digital para garantir aos usuarios (empresa) que usam os seus servicos tenham a certeza de 

que realmente a conexao foi feita com a maquina desejada. 

O certificado digital e emitido por uma Autoridade de Certificacao Digital e 

assinado com a chave privada da Autoridade de Certificacao que emite os certificados. A 

Autoridade de Certificacao deve ser uma entidade independente, que tenha como foco de 

negocio o servico de autenticar pessoas e/ou entidades para o uso seguro da Internet e/ou 

de intranets. Uma empresa pode emitir Certificados Digitais para seus funcionarios. 

Autoridades de Certificacao podem certificar sub-autoridades, ou seja, delegar a geraijao 

de certificados. Essa delegacao reduz a carga do uso de um servidor centralizado. Um 

exemplo e uma grande organizacao que tenha quatro divisoes. A Autoridade de 

certificacao central poderia certificar quatro sub-autoridades de certificacao que 

gerenciariam os certificados digitais dos empregados de cada divisao. Assim, todos os 

empregados poderiam criptografar e assinar mensagens que poderiam ser decriptografadas 

e validadas por todos da organizacao pois estao sob a mesma hierarquia de certificacao. 
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A . 2 . 4 P a d r o e s d a I n t e r n e t  

O servico de correio eletronico disponivel na Internet segue o modelo armazenar-e-

reenviarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {store-and-faward). O padrao de correio eletronico na Internet que define como as 

mensagens devem ser construidas, o que elas podem conter, e como identificar o emissor e 

destinatario das mensagens e chamado SMTP {Simple Mail Transport Protocol) 

documentado nos RFCs 821 e 822. Esse padrao definiu entre outras coisas: 

• enderecamento - O remetente e destinatarios sao idenficados por nomes na 

forma de <usuario>@<nome_dominio>, onde usuario identifica a caixa postal 

de um usuario armazenada em um servidor de correio eletronico pertencente a 

um grupo de maquinas identificas pelo nome_dominio. Por exemplo, 

flaviagdsc.ufpb.br e um endereco SMTP valido; 

• conteudo - a mensagem nao deve conter linhas longas (no maximo 1.000 

caracteres entre as quebras de linhas), todos os caracteres devem ser ASCII 7 

bits (letras, niimeros e pontuacoes usados na lingua inglesa); 

• entrega - como entregar mensagens de um servidor de correio eletronico para 

outro na Internet. 

A forma de enderecamento das mensagens trocadas na Internet nao precisou de 

alteracoes, mas o conteudo das mensagens e as formas de acessa-las apresentaram novas 

necessidades, e RFCs tem sido desenvolvidos para atender a essas necessidades, 

extendendo o SMTP. 

Conteudo das mensagens de correio eletronico na Internet 

As mensagens de correio eletronico na Internet sao compostas por duas partes: o 

cabecalho e o corpo da mensagem. O cabecalho contem informacoes como o remetente, o 
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destinatario, data e hora do envio da mensagem, data e hora da entrega da mensagem, 

assunto da mensagem. O corpo da mensagem contem as informafoes especificadas como 

mensagem, semelhante ao conteudo de uma correspondencia comum, restrita a caracteres 

ASCII 7 bits. Com essa restricao do correio eletronico na Internet os arquivos binarios, isto 

e, arquivos que nao sao textos, como por exemplo, planilhas eletronicas, imagens e videos, 

nao poderiam ser enviados como arquivos anexados as mensagenszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (attachments). A 

solucao, entao, e codificar a mensagem em um formato ASCII 7-bits, ou seja, converter o 

formato de um arquivo binario em outro formato, tal como arquivos ASCII 7-bits. Esses 

arquivos codificados, podem, entao, ser enviados atraves do correio eletronico sem o risco 

de serem danificados. O arquivo codificado normalmente e maior que o original e o 

receptor tem que decodificar a mensagem. Assim, e necessario que o software cliente de 

correio eletronico do remetente e destinatario da mensagem possuam as mesmas 

caracteristicas de codificacao e decodificacao. A maneira mais comum de efetuar essa 

conversao de arquivos para o formato ASCII 7-bits e usar a Codificacao de t/MX-para-

UNIX ou UUEncode. O programa usado para decodificar mensagens codificadas dessa 

maneira e o UUDecode. Outros formatos de codificacao em 7 bits similares a esse sao o 

BinHex e o M I M E . O BinHex e uma codificacao projetada e usada pelos usuarios de 

maquinas Macintosh. A codificacao e decodificacao BinHex vem normalmente embutidas 

no softwares de correio para Macintosh. 

O M I M E (Multipurpose Internet Mail Extensions) e um outro metodo para 

solucionar as limitacoes do correio eletronico padrao da Internet. Ao contrario do 

UUEncode e do BinHex, O M I M E nao e apenas um programa projetado para um pequeno 

grupo de usuarios; ele e o resultado de um projeto do IETF poposto no RFC 1341 e 

revisado no RFC 2049. O M I M E se preocupa nao somente em transportar os arquivos de 
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forma a nao danifica-los, mas tambem como dizer ao destinatario da mensagem como 

manipular os dados recebidos. O M I M E inclui no cabecalho da mensagem informacoes 

que fornecem uma identificacao clara e distinta do tipo de conteudo dos arquivos anexados 

a mensagem, para que o destinatario possa identificar facilmente que aplicativo deve ser 

utilizado para acessar o arquivo enviado. O M I M E aceita arquivos anexados do tipo: texto 

com ou sem formacao, aplicativo, imagem, audio ou video. Normalmente os 

decodificadores M I M E estao embutidos nos softwares clientes que suportam esse padrao. 

O S/MIMEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Secure Multipurpose Internet Mail Extensions) e o protocolo que 

adiciona as mensagens M I M E os recursos de criptografia e assinatura digital. 

Roteamento de Mensagens no Correio Eletronico da Internet 

O SMTP foi projetado para transferir mensagens entre servidores de correio na 

Internet. O acesso a servidores de correio na Internet pode ser feito por conexao em rede 

local com o servidor ou usando um modem em uma conexao discada (dial-up), como 

mostra a Figura A. 15. Normalmente, as conexoes discadas sao feitas aos chamados 

provedores de acesso a Internet (ISP). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C l i e n t e d e c o r r e i o 

e m r e d e l o c a l 

Figura A.15 - Acessando a Internet 
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A Internet utiliza o protocolo TCI/IPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Transmission Control Protocol Internet 

Protocol), definido no RFC 1006, para comunicacao entre maquinas da Internet. Para que 

o TCP/IP possa ser usado em conexoes sobre linhas de comunicacao serial (RS232), que 

sao utilizadas pelos modern, foram desenvolvidos os protocolos SLIP (Serial Line Internet 

Protocol), definido no RFC 1055 e PPP (Point to Point Protocol), definidos nos RFCs 

1172 e 1331. Esses protocolos permitem que sejam atribuidos um endereco IP 

dinamicamente a cada usuario conectado ao provedor de acesso. A conexao do tipo PPP 

fornece ao computador de cada usuario os recursos do TCP/IP, permitindo que este se 

porte como um host da Internet com seu proprio endereco IP. 

Solucionado o problema de conexoes discadas em baixas velocidades, precisava-se 

resolver como um cliente conectado atraves de um modem conseguiria acessar as 

mensagens no servidor. A solucao foi o projeto de um protocolo especifico para fazer com 

que um computador cliente recupe mensagens armazenadas em um servidor na Internet; o 

mais popular desses porotocolos e o POP3 (Post Office Protocol, versao 3), definido no 

RFC 1939. Conforme a Figura A. 16, o POP3 e utilizado apenas para a leitura das 

mensagens, o envio das mensagens ao servidor continua sendo feito atraves do SMTP. 

POP3 p a r a le r m e n s a g e n s 

Cliente 

P O P 3 
SM T P p a r a e n v i a r m e n s a g e n s 

Servidor 
de 

correio 

Figura A.16 - Transferencia de mensagens com o cliente POP3 
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Para que o software cliente POP3 possa transferir as mensagens de um servidor de 

correio para o microcomputador local, o usuario deve primeiro ser autenticado, ou seja, 

deve informar o nome do usuario e senha para acesso a caixa postal. A conexao entre um 

cliente POP3 e um servidor de correio eletronico na Internet com suporte a POP3 permite 

varios tipos de autenticacao do usuario, entre eles:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA clear text, N T L M (Windows NT 

ChallengeResponse) e o SSL (Secure socket Layer). 

No metodo de autenticacao clear text, o usuario e senha trafegam sem nenhum tipo 

de criprografia. O metodo N T L M e usado para conexao com servidores executando o 

sistema operacional Windows NT, neste metodo quando o usuario solicita um logon a 

senha nao e enviada pela rede, ao inves disso, o servidor envia uma palavra aleatoria para o 

usuario que a criptografa e envia de volta ao servidor, este utiliza a password do usuario 

cadastrada no diretorio do sistema operacional para decriptografar a mensagem e autenticar 

o usuario. O protocolo SSL foi a proposta da Netscape para tornar segura a comunicacao 

entre Clientes e Servidores atraves de TCP/TP. Ao iniciar uma sessao, caso o Servidor e o 

Cliente disponham de Certificados (emitidos por uma Autoridade Certificadora Digital que 

ambos reconhecam), eles trocam suas chaves publicas, escolhem o algoritmo de 

criptografia que usarao (que seja comum a ambos e ofereca o maior grau de seguranca) e 

negociam o tamanho das chaves simetricas (40 ou 128 bits, por exemplo). Essa e a situacao 

ideal, e a recomendada por todas as especificacoes e padroes internacionais que tratam de 

seguranca na Internet, no intuito de proporcionar privacidade e seguranca na comunicacao; 

outra forma e a autenticacao de Servidor onde somente o Servidor tem e apresenta seu 

Certificado, assim apenas o cliente tem certeza de que esta conectado ao servidor correto. 

O SSL requer que os certificados sejam gerados e distribuidos por uma companhia 

especializada. 
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Cliente 
POP3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' _ — _ — i 

Figura A. 17 - Autenticacao de cliente POP3 

U m protocolo para acesso as mensagens existentes em um servidor de correio 

eletronico na Internet que esta se difundindo rapidamente e o IMAP4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Internet 

MessageAccess Protocol), RFC 2060, que e similar ao POP3, mas oferece maior 

flexibilidade, por exemplo, permitindo que as mensagens sejam mantidas no servidor apos 

serem lidas, caracteristica uti l para quern verifica mensagens a partir de diversos 

computadores. Tambem existe a possibilidade de varios usuarios compartilharem as 

mesmas pastas em grupos de trabalho. A desvantagem no IMAP4 e o aumento no tempo de 

conexao: no POP3 os usuarios apenas transferem suas mensagens para o computador local 

e trabalham desconectados. Com o IMAP4 e preciso possuir uma conexao confiavel que 

nao interrompa o trabalho a todo momento. 

A Figura A. 18, resume o trajeto de uma mensagem de correio eletronico na 

Internet, desde o remetente ate chegar ao destinatario. O remetente em conexao como seu 

provedor de acesso (ISP), utiliza o software cliente do usuario (UA) para enviar uma 

mensagem ao servidor de correio ( M T A ) , que e responsavel pela entrega da mensagem 

localmente ou pelo repasse a outro servidor, que repassara a outros M T A s ate que a 

mensagem seja entregue ao servidor de correio do destinatario e seja armazenada em sua 

caixa postal. Para envio de mensagens os UAs se comunicam com os servidores de correio 
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utilizando o SMTP, que tambem e utilizado na comunicacao entre M T A s na Internet. Para 

ler a mensagem o destinatario conecta-se ao seu provedor de acesso e utiliza um software 

cliente ( U A ) que pode ser o mesmo utilizado pelo remetente ou nao. A comunicacao do 

U A com o servidor de correio para recuperacao de mensagens e feita utilizando os 

protocolos POP3 ou IMAP4. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cl ie nt e d e c o r r e i o d o d e s t i n a t a r i o 
r e m e t e n t e 

Figura A. 18 - Caminho da mensagem na Internet 

Outros RFCs Relacionados ao Correio Eletronico na Internet 

O L D A PzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Lightweight Directory Access Protocol) e um protocolo para acesso a dados de 

diretorios com modelo de nomes X.500 ou servidores LDAP, (veja Figura A. 19). No 

padrao de diretorio X.500 o protocolo especificado para acesso ao diretorio pelo cliente e o 

DAP. A implementacao do DAP e complexa. O L D A P e uma simplificacao do DAP. O 

objetivo do LDAP e minimizar a complexidade facilitando o desenvolvimento de 
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aplicacoes que utilizem o servico de diretorio. O L D A P e uma proposta de padrao Internet 

atraves dos RFCs 1777 a 1960 e 1823. 

Cliente Servidor 
LDAP LDAP 

Figura A.19 - Cliente LDAP 

O NNTPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Network News Transfer Protocol), definido no RFC 977, foi projetado para 

divulgacao e recuperacao de artigos a centenas de usuarios da Internet de forma rapida. O 

NNTP e utilizado entre duas entidades do sistema de correio, o cliente e o servidor de 

NEWS, para troca de noticias nos chamados newsgroups. 

Ao contrario das listas de distribuicao onde as mensagens sao enviadas para a caixa 

postal de cada membro da lista, as mensagens de um newsgroup ficam situadas em um 

mesmo local (um servidor que armazena determinado numero de newsgroups). A 

mensagem jamais chegara a caixa postal do membro do grupo. O usuario precisa acessar o 

servidor onde esta os newsgroups e ler as mensagens (tendo a opcao tambem de arquivar o 

conteudo na sua maquina), responder, criar uma nova mensagem ou reenvia-la para 

alguem. Dessa forma, as mensagens de um newsgroup nao circulam em desperdicio. Ao 

contrario, sao acessadas somente pelos que nelas tem interesse. Para que um usuario acesse 

um newsgroup o software cliente precisa suportar o protocolo NNTP. Existem softwares 

especificos para acesso a newsgroup os chamados leitores de news. 
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O PEMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Privacy Enhanced Message) e definido nos RFCs de 1421a 1424. O PEM 

usa os metodos RSA e DES e tambem aceita outros metodos de criptografia com o 

objetivo de manter-se sempre atualizado. Ele permite a seguranca "total", ou seja, 

assinatura digital para garantir a integridade e criptografia do texto para impedir a intrusao. 

O PEM trabalha com hierarquia de certificacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A . 2 . 5 P a d r o e s P r o p n e t a n o s 

Varios padroes de sistema de mensagem proprietaries foram desenvolvidos como 

parte de um pacote para automacao de escritorio e foram projetados para serem usados 

como ferramentas de comunicacao dentro da organizacao, e nao entre organizacoes. Outros 

foram desenvolvidos para explorar as caracteristicas de produtos que armazenam arquivos 

em L A N , e tambem foram destinados para um uso localizado. 

Certamente, um fabricante que estabele^a o seu padrao proprietario como um 

padrao de fato estara em uma posicao privilegiada no mercado perante seus competidores. 

A maior desvantagem de um sistema proprietario e o isolamento dos seus usuarios com 

relacao a outros sistemas de mensagem. Isso torna-se mais evidente em corporacoes onde e 

comum uma infra-estrutura heterogenea com varios sistemas de L A N propnetanos e 

sistemas legados
1 1

. Produtos para conexao tem sido desenvolvidos para permitir a 

conectividade entre sistemas proprietaries. Durante varios anos os fornecedores tentaram 

estabelecer padroes proprietaries, mas tornou-se claro que essas solucoes imcompativeis 

nao satisfaziam ao usuario que buscava interoperabilidade. U m dos pre-requistos, em 

muitas organizacoes, para uma solucao de mensagem e que haja comunicacao com os 

sistemas proprietaries atraves de protocolos padronizados. 
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A.3 Arquitetura dos servigos de mensagem 

A arquitetura dos servi?os de mensagem foi se modificando em fun9ao da 

tecnologia de rede disponivel no mercado. Podemos verificar tres estagjos do servico de 

mensagem. Os primeiros servos de mensagem surgiram baseados emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mainframe, depois 

com o advento das redes locais de microcomputadores surgiram os sistemas chamados 

shared-file(<x>mvaxt\\hamento de arquivos,) e por ultimo os baseados na arquitetura 

cliente/servidor. Comentaremos a seguir as principais caracteristicas desses modelos. 

Servico Baseado em Host 

O servico de mensagem baseado em hosts (mainframes ou minicomputadores) e 

aquele onde uma linica maquina prove o servico para todos os usuarios da organizacao. 

Todo o processamento ocorre no servidor. As caracteristicas dessa arquitetura sao alto 

custo de manuten?ao do servico; interface pobre com o usuario; alta seguranca e 

administracao centralizada. 

A maioria desses sistemas sao anteriores a edicao das recomenda9oes X.400 e 

X.500, e portanto, puramente proprietaries. A incapacidade desses sistemas de se 

conectarem diretamente e seu alto custo contribuiram para a busca de padroes nos 

protocolos de rede. Enquanto protocolos como X.25 e TCP/IP tem sido incorporados, e o 

suporte para conexao com servos externos tem se desenvolvido, muitos desses produtos 

estao se tornando ultrapassados. 

Ao mesmo tempo, muitos desses sistemas baseados em hosts estao sendo 

aperfei?oados e estao sendo integrados com as infra-estruturas de rede existentes. O maior 

desafio para os fabricantes dos sistemas baseados em hosts tem sido a atualizacao das 

1 1 Os sistemas sao conhecidos como "legados"(/e
,

gacv systems) porque o software tem sido passado de 

geracao a geracao. 



Apendice AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA | 133 

interfaces com o usuario. Inicialmente esses sistemas utilizavam apenas protocolos de telas 

de terminals baseados em caracter para permitir ao usuario se comunicar com a aplicacao 

que executava nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA host remoto. Com o sucesso do conceito de G U I (Graphical User 

Interface), esses protocolos tem sido considerados obsoletos, e sistemas tradicionais que 

ainda os utilizam tendem a desaparecer. Alguns fornecedores estao resolvendo esse 

problemas atraves da reengenharia de seus produtos buscando a arquitetura 

cliente/servidor, onde o mainframe ficaria como um grande repositorio para as mensagens 

tendo softwares clientes com interface grafica. 

A Figura A. 20, apresenta um modelo do servico de mensagem baseado em host, 

onde todos as funcoes do servico de mensagem sao executadas no servidor. Os usuarios 

acessam o servico atraves de terminais, ou microcomputadores emulando terminais, ou 

seja, o video do microcomputador passa a trocar telas com o servidor como se fosse um 

terminal. Para ocorrer a emulacao e necessario um gateway, ou seja, um conjunto de 

hardware e software capaz de conectar o protocolo do host com os utilizados em rede local. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASe rv igo d e 

m e n s a g e m 

J Q L J B L 

G a t e w a y zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I 

R e d e d e m i c r o c o m p u t a d e r e s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J _ 

M i c r o s e m u l a n d o t e r m i n a i s 

Figura A.20 - Servico de mensagem baseado em host 
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Servico Shared-files 

O servico de mensagem baseado em servidor de arquivoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Share-file Mail System) 

surgiu com as redes locais, explorando o principio fundamental de rede local que e o 

compartilhamento de arquivos de uma forma controlada, gerenciavel e de facil utilizacao. 

O sistema de mensagem Shared-file e classificado como passivo, ou seja, todos os 

processos sao iniciados pelo cliente (unico elemento ativo) e o servidor assume um papel 

meramente administrative Nesse sistema um grupo de usuario com caixas de correio 

(diretorio) em um servidor de arquivo {post-office) da rede tem um software cliente de 

correio que efetua o compartilhamento das informacoes na forma de mensagem, com a 

combinacao de textos e arquivos anexados, (veja a Figura A.21). 

O sistema Share-file e indicado para pequenos departamentos, cujos usuarios tem 

acesso a um servidor de arquivos e a troca de mensagem esta restrita a um grupo de 

trabalho especifico. O servidor nao precisa de um hardware muito potente ja que o 

processamento efetuado nele e minimo nao existindo nenhum processo especifico sendo 

executado. Os servidores suportam um numero pequeno de usuarios; com o aumento do 

numero de usuarios surge a necessidade de aumentar o numero de servidores {post-office) 

no sistema; todos os post-offices existentes tem que ser atualizados, para que eles possam 

saber como acessar o novo post-office. A administracao e feita em um post-office por vez. 

Para fazer uma mudanca em um post-office o administrador tem que esta conectado 

diretamente a ele, assim, em um sistema com dezenas de post-office as manutencoes 

demandam um tempo consideravel. Tambem nao existe nenhuma forma de se visualizar o 

sistema de uma so vez, dificultando as atividades de monitoracao. 
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Figura A.21 - Servico de mensagemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA shared-file 

O pos-toffice e sempre passivo, contendo apenas listas de enderecos, caixas 

postais de entrada e saida dos usuarios, iiiformacoes de roteamento e so. Alguns 

fomecedores aprimoraram esse modelo de servico de mensagem adicionando um 

componente M T A para entregar mensagens entre usuarios de um post-office para 

outro post-office diferentes, Figura A. 22 (a), e para manter a sincronizacao de 

diretorios. O M T A e um processo externo que roda em uma maquina independente, 

e tambem permite conexao remota atraves de comunicacao assincrona ou X.25, 

Figura A. (b). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

p o s t o f f i c e 1  

p o s t o f f i c e 1 p o s t o f f i c e 2 | k | ^ fl|TA 

c l i e n t e s p o s t o f f i c e 1 c l i e n t e s p o s t  o f f i c e 2  

( a ) c o m u n i c a c a o c o m m u l t i p l o szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA post-office ( b ) c o m u n i c a c a o r e m o t a 

Figura A.22 - Uso de MTA em servicos shared-file 
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Servico Cliente/servidor 

O modelo cliente/servidor e uma evolucao dos servicos de mensagemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA shared-file. 

No modelo cliente/servidor o processamento e dividido entre o cliente e o servidor. O 

cliente faz solicitacoes ao servidor e este apos analisa-las executa-as ou nao, dependendo 

do esquema de seguranca implementado, retornando um suporte adequado ao cliente. 

Como o sistema de arquivos e acessado apenas pelo servidor, o nivel de seguranca 

com relaQao ao shared-file e mais alto, assim como o trafego na rede e inferior devido a 

divisao de processamento entre cliente e servidor. No modelo cliente/servidor os servidores 

sao frequentemente solicitados mas trocam poucos dados por vez, enquanto que no modelo 

shared-file o servidor e acessado com menos frequencia mas transfere dados de tamanho 

maior. Assim, o maior desafio para essa arquitetura e combinar em sistemas distribuidos, a 

flexibilidade da rede local com as caracteristicas de seguranca, gerenciamento e 

configuracao existentes na arquitetura baseada em host. 

O modelo cliente/servidor utiliza servidores com grande poder de processamento, 

muito espaco em disco disponivel e abundancia de memoria R A M ; o servidor suporta um 

grande numero de usuarios e ao contrario do modelo shared-file, onde nao existe processos 

ativos sendo executados no post-office, nesse modelo existem processos ativos no servidor. 

Os processos do servidor disponibilizam o armazenamento e roteamento de mensagens e 

servico de diretorio. 

No modelo cliente/servidor normalmente sao utilizados mais de um servidor para 

compor o servico de mensagem de uma organizacao e esses servidores sao agrupados 

logicamente em dominios ou sites, como mostra a Figura A.23 
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Figura A.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA23 - Servico de mensagem cliente/servidor 

O Ambiente Hibrido de Servico de Mensagens 

A existencia de muitos sistemas proprietaries baseados emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA host e L A N e a 

implementacao em grades companhias de solucoes para trabalho em grupo especificas e 

diferentes para cada departamento geraram ambientes hibridos para o servico de 

mensagem dentro das organizacoes. 

U m exemplo seria uma empresa onde o seu corpo administrative usa arquitetura 

WTNTEL 1 2 , sua divisao de engenharia usa a plataforma U N I X , e a area financeira utiliza 

um mainframe. Esta diversidade de plataformas heterogeneas e bastante comum. Hoje, 

mais ainda, as empresas demandam que trabalhos sejam disponibilizados eletronicamente 

de um ambiente para outro, surgindo a necessidade em grandes empresas de interconexao 

entre varios servicos de mensagem. 

Dentro do mercado de servicos de mensagem existem empresas que desenvolvem 

produtos para interconexao de ambientes heterogeneos. Essas empresas se especializam em 

1 :

 MS Windows sobre PCs 
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traducao e mapeamento (convertendo caracteristicas correspondentes, mas nao iguais) dos 

diversos services de mensagem. 

Uma forma para interconexao de servicos de mensagem sao oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gateways. Os 

gateways sao softwares que simplesmente convertem o formato de uma mensagem para 

outro formato diferente. A Figura A.24 exemplifica a conexao entre servifos de mensagens 

diferentes para a troca de mensagens utilizando-se gateways. Nesse, caso foram utilizados 

ires gateways pois as conexoes com gateways sao ponto-a-ponto. 

A conexao entre diferentes servicos de mensagens tambem pode ser feita atraves de 

hubs inteligentes de mensagem. Eles sao responsaveis pela conversao de mensagens em 

multiplos formatos, e agregam outras funcionalidades, incluindo controle e sincronizacao 

do servico de diretorio, funcionando como se fossem uma central de roteamento com 

varios gateways. 

se rvic o de 

mensagem 3 

Figura A.24 - Utilizacao de gateways para conexao de servicos heterogeneos 

A utilizacao de hub de mensagem faz com que a mensagem passe atraves de varios 

gateways no caminho entre o remetente e o destinatario da mensagem, aumentando as 
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chances de perda e corrupcao dos dados, alem do aumento do tempo de entrega da 

mensagem. 

A Figura A.25, exemplifica a utilizacao de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hub, executando no host, para 

conexao de servicos heterogeneos. 

Figura A.25 -Utilizacao de hub de mensagem para conexao de servicos heterogeneos 
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Glossario d e  t e r m o s r e l a c i o n a d o s c o m s e r v i c o s d e  m e n s a g e m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ADDMD zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Administrative Directory Management Domain.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Um domimo de diretorio gerenciado por uma 

empresa de prestacao de senicos de telecomunicacoes. 

ADMD 

Administrative Management Domain. Um dominio MHS gerenciado por uma empresa de prestacao 

de senicos de telecomunicacoes. Cada ADMD podc conter informacoes de rotcamcnto de um MHS 

para outros ADMDs. 

Alias 

E um nome mais simples (apelido) que pode ser utilizado para identin"car uma pessoa ou grupo sem a 
necessidade de especificar seu endereco completo de e-mail. 

ANSI 

American National Standards Institute. Uma organizacao americana composta por membros do 

governo e da industria com o objetivo de desenvolver padroes. 

API 

Application Program Interface. Um conjunto de chamadas de procedimento que podem ser usa das 

em programacao para criar interfaces de aplicacoes com protocolos de comunicacao. 

APIA 

API Association. Um consorcio de corporacoes que desenvolvem especificacocs de API para os 

protocolos X.400. 

Applet 

Uma pequena aplicacao - normalmente os programas Java sao chamados applets. 
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APPC 

Advanced Program-to-Program Communications. Um subconjunto de funcoes e protocolos do SNA 
usados especificamente para permitir que programas se comuniqucm usando LU 6.2. APPC foi 
projetado para tomar o SNA mais acessivel em aplicacoes distribuidas. 

ASCII 

Texto comum. Codigo padrao americano para troca de informacoes. Um codigo em que cada 
caracter alfanumerico e representado por um codigo entre 0 e 127, conhecido como ASCII 7 bits. 
ASCII e usado pela maioria dos micromputadores e impressoras. e devido a isso apenas textos 
simples podem ser transferidos entre computadores diferentes. Uma extensao do ASCII trabalha com 
caracteres de 128 a 255. 

Assincrono 

Dots eventos que nao acontecem simultaneamente. Sistemas de mensagens sao assincronos porque o 
remetente emia a mensagem e o destinatario so ira le-la depois. O servico dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA chat e um senico 
sincrono pois as pessoas submetem mensagens em "tempo real". 

Assinatura digital 

Assinatura digital permite aos usuarios utilizando certificados de seguranca assinar digitalmente 
mensagens. garantindo a sua autenticidade. 

Attachment 

Arquivo emiado dentro de uma mensagem de e-mail. 

Autenticacao 

A autenticacao e o processo de verificacao de que o usuario que esta acessando a rede e quern ele diz 
ser. 

Bin-Hex 

Metodo de conversao de arquhos binarios em formato ASCII para que possam ser transferido como 

attachment em mensagens da Internet. Ha versoes para PC. mas geralmente sao uulizados na 

plataforma Mac. 

Browsers 

Programas que servem para navegacao na Internet. Sao capazes de exibir paginas de hipertexto e 
multimidia como som. texto. graficos.etc. Por exemplo, internet Explorer, Netscape e Mosaic. 

BSC 

Binary Synchronous Protocol. Um protocolo da IBM que define uma tecnica handshaking usada 

entre controladoras de terminais ou processadores remotos de comunicacao e o computador cliente. 

CC CarbonCopy 

QuandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^'Oce emia um e-mail voce informa os destinatarios da mensagem no campo to (para). Existe 
a possibilidade de informar destinatarios utilizando-se o campo "cc". 
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Certificado digital 

Utilizado para autenticacao e criptografia. Content o nome. a chare de criptografia e assinatura 
digital do usuario. 

Cliente 

Um computador conectado a uma rede de servidores. 

Clicnte/Servidor 

Um modelo para computacao distribuida em redes, usando servidores de alta performance e esta goes 
clientes. 

Compressao 

Compressao e a reducao do tamanho dos dados para diminuir o espaco de armazenamento ou o 
tempo de transmissao. 

Cocxistencia 

E quando uma organizacao utiliza dois ou mais senico de mensagem ao mesmo tempo. 

CCITT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

International Telephone and Telegraph Consultative Committee. Organizacao internacional que cria 
e publica padroes de telecomunicacoes. incluindo o X.400. O CCITT hoje e conhecido como ITU-
TS. 

Criptografia 

A criptografia protege os dados de acesso nao autorizado atraves do uso de chaves. 

CRC 

Cyclical redundancy checking. Um procedimento existente na transmissao de dados usado para 
detectar erros de comunicacao. 

DAP 

Directory Access Protocol. O protocolo usado entre um agente de diretorio do usuario (DUA) e um 
agente do servico de diretorio (DSA). 

DMD 

Directory Management Domain. Uma col ecu o de DSAs que armazenam uma porcao da DIT. 

Existent dois tipos de DMDs: ADDMDs and PRDMDs. 

Diretorio 

E o conjunto de informacoes utilizado pelos usuarios e pelo senico de mensagem para enderecar 

mensagens. 


