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Prof. José Eugenio Leal

Coordenador Setorial do Centro Técnico Cient́ıfico — PUC–Rio
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Resumo

Barbosa Junior, Amadeu Andrade; Cerqueira, Renato. Im-
plantação de Componentes de Software Distribúıdos
Multi-Linguagem e Multi-Plataforma. Rio de Janeiro, 2009.
113p. Dissertação de Mestrado — Departamento de Informática,
Pontif́ıcia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Este trabalho apresenta uma infraestrutura para implantação remota e

descentralizada de componentes de software distribúıdos, multi-linguagem e

multi-plataforma. Diferente de outros trabalhos, essa infraestrutura suporta

a instalação local de componentes com dependências estáticas, que são

geridas por um sistema de pacotes, semelhante àqueles usados em sistemas

operacionais baseados em Linux. A fim de simplificar a gestão do ambiente

de execução e do ciclo de vida dos componentes, essa infraestrutura oferece

uma interface programática que permite o planejamento da implantação e o

mapeamento f́ısico por ńıveis graduais de detalhamento. Os ńıveis graduais

de detalhamento ajudam na modularização dos planos de implantação

e permitem o mapeamento automático, semi-automático ou totalmente

manual dos componentes no ambiente de execução e nas máquinas f́ısicas.

Isso garante ao desenvolvedor um maior controle sobre a distribuição

dos recursos, caso necessite. O projeto dessa infraestrutura visa facilitar

trabalhos futuros, como o desenvolvimento de novas estratégias automáticas

da implantação e a integração com linguagens de descrição de arquitetura.

Palavras–chave

Componentes. Programação baseada em componentes. Implantação.

Middleware. Sistemas distribúıdos.
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Abstract

Barbosa Junior, Amadeu Andrade; Cerqueira, Renato (Advisor).
Deployment of Distributed, Multi-Language and Multi-
Platform Component-based Software. Rio de Janeiro, 2009.
113p. MsC Thesis — Departamento de Informática, Pontif́ıcia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.

This work presents an infrastructure for remote and decentralized deploy-

ment of distributed, multi-language and multi-platform component-based

applications. Unlike other component deployment systems, this infrastruc-

ture supports the local installation of static dependencies, which are man-

aged by a packaging system, similar to those used in Linux-based operating

systems. In order to simplify the management of the execution environment

and the component’s life-cycle, this infrastructure provides an API that

allows the deployment planning and the physical mapping by incremental

level of details. The incremental level of details promote the modularisation

of deployment plans and allow the automatic, semi-automatic or fully man-

ual mapping of components in the execution environment and the physical

resources. This provides a better control over the distribution of resources

to the developer, if needed. The design of this infrastructure aims to provide

a basis for future work, as the development of new strategies for automatic

deployment and the integration with architecture description languages.

Keywords

Component. Component-based programming. Deployment. Mid-

dleware. Distributed systems.
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5.1 Visão Geral dos Serviços 68
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Encontra-se portanto na ética e na estética
do hacker, ou, mais precisamente, do movi-
mento do software livre, a aplicação prática
de uma concepção de riqueza despida de “sua
forma burguesa idiota”: o “trabalho”, no sen-
tido econômico, desaparece na “atividade pes-
soal”; a produção serve ao “desenvolvimento
da principal força produtiva humana” e –
assim também constava no final do Mani-
festo Comunista – “o desenvolvimento do ou-
tro é também a condição do desenvolvimento
próprio”. O Imaterial, 2003.
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