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APRESENTAÇÃO

A presente obra reúne modernos textos acerca da temática políticas públicas e 
desenvolvimento da ciência, traduzindo os resultados de pesquisas que vem sendo 
desenvolvidas em instituições de ensino superior e pesquisa por todo o Brasil.

Por se tratar de um tema amplo, dotado de uma infinidade de vieses, optou-se 
por utilizar seções temáticas, as quais facilitam a apresentação dos temas em áreas 
do conhecimento.

A primeira seção trata das diversas acepções e representações acerca da 
educação pública, com destaque especial ao ensino de ciências. Os textos versam 
sobre temáticas que vão da experimentação científica, permeando pelas aulas em 
campo e visitas técnicas, práticas vivenciais até findar no aspecto do aproveitamento 
escolar e na intervenção pedagógica.

A segunda seção concentra estudos de caráter experimental relacionados à 
microbiologia. Os temas englobam estudos de comportamento microbiano, antibiose e 
a utilização dos microrganismos no monitoramento ambiental.

A terceira seção se ocupa de estudos em bioquímica, especialmente voltados 
ao consumo e manufatura de alimentos, assim como finaliza com um estudo sobre o 
comportamento físico-químico de materiais naturais e sintéticos.

Na quarta seção tem-se um apanhado sobre as diversas estratégias em saúde 
coletiva desenvolvidas nos setores públicos e privados do País. Desse modo, têm-
se discussões sobre saúde ocupacional e posteriormente acerca da saúde mental, 
voltadas para o aspecto da depressão e da ansiedade.

A quinta seção versa sobre estudos em ecobiologia e estratégias de gestão 
sustentável do meio ambiente, na qual os capítulos permeiam os aspectos mais 
diversos da conservação da biodiversidade e dos recursos naturais. Trazendo estudos 
em entomologia, conservação da natureza, impactos socioambientais, agroecologia, 
ecologia vegetal e construções sustentáveis.

Na sexta seção são apresentados textos sobre tecnologia da informação 
e inovação tecnológica. Os capítulos tratam sobre o desenvolvimento de novas 
tecnologias e ferramentas inovadoras para facilitar tanto o aprendizado científico 
quanto as atividades cotidianas em áreas diversas do conhecimento.

A sétima seção traz um compêndio sobre gestão democrática e participação 
popular, na qual são apresentados textos sobre gestão escolar democrática, gestão 
em saúde, participação popular e gestão de custos.

Na oitava seção têm-se alguns estudos sobre representação visual, políticas 
públicas e o discurso racional. Os textos permeiam entre a autorrepresentação, 
iconografia, razão, direito e literatura.

Por fim, na nona seção, são apresentados estudos sobre mobilidade urbana, de 
modo a demonstrar diagnósticos e estratégias de melhoria à mobilidade em cidades 
brasileiras.



Espera-se que o leitor encontre informações atuais, contextualizadas com 
a realidade das diversas regiões brasileiras e, além disso, estudos modernos que 
contribuam para o desenvolvimento das políticas públicas e da ciência no Brasil.  

Karine Dalazoana
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INTEGRAÇÃO DE APLICAÇÕES PARA AUTOMATIZAR 
RESERVAS DE VIAGENS: UMA ABORDAGEM 

USANDO PADRÕES

CAPíTUlO 32

Edinaldo Gaspar da Silva
Universidade Regional do Noroeste do Estado do 

Rio Grande do Sul -UNIJUI
Ijuí – Rio Grande do Sul

Fabricia Roos Frantz
Universidade Regional do Noroeste do Estado do 

Rio Grande do Sul -UNIJUI
Ijuí – Rio Grande do Sul

Rafael Z. Frantz
Universidade Regional do Noroeste do Estado do 

Rio Grande do Sul -UNIJUI
Ijuí – Rio Grande do Sul

RESUMO: Atualmente existe um número 
crescente de empresas que necessitam 
realizar integração entre as diversas aplicações 
existentes em seus ecossistemas de software. 
Tal necessidade surge do fato de na maioria 
das vezes as aplicações pertencentes ao 
ecossistema de software não terem sido 
pensadas para que trabalhassem em conjunto, 
muitas vezes as empresas não possuem 
um departamento de desenvolvimento de 
sistemas, logo, compram softwares de terceiros, 
escolhendo os que melhor se adaptam a cada 
necessidade que a empresa possui. Tal fator 
causa uma grande heterogeneidade entre as 
aplicações, já que não necessariamente elas 
foram desenvolvidas pelas mesmas empresas 
e podem até mesmo terem sido desenvolvidas 

em linguagens diferentes, possuindo bancos de 
dados com estruturas ou tecnologias distintas. 
Da necessidade de que todas as aplicações em 
um ecossistema de software sejam integradas 
e das dificuldades supracitadas surge o campo 
de pesquisa de integração de aplicações 
empresariais. Numa conjuntura atual existem 
diversas plataformas destinadas a facilitar o 
processo de integração, dentre elas escolheu-
se trabalhar com Guaraná, uma tecnologia 
de integração baseada em mensagens, que 
implementa os padrões definidos por Gregor 
Hohpe e Bobby Woolf. A partir do estudo de 
tal tecnologia, inicialmente dos componentes 
relativos ao seu DSL e posteriormente da 
ferramenta em si, neste trabalho apresenta-se 
a implementação de uma solução de integração 
modelada e implementada utilizando a 
tecnologia Guaraná.
PAlAVRAS-CHAVE: Integração de Aplicações 
Empresariais. Padrões de Integração. 
Plataformas de Integração. Frameworks de 
Integração.

ABSTRACT: Currently there is a growing number 
of companies that need to have integration 
between the several applications in their software 
ecosystem. Such need emerges from the fact 
that in most times the applications that belong to 
the software ecosystem have not been thought 
to work together, many times the companies do 
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not have a system development department, thus, they buy their software from third 
parties, choosing the one that is the most suitable for each necessity the company has. 
Such characteristic causes great heterogeneity between the applications, since they 
were not necessarily developed by the same companies and may even have been 
developed in different languages. From the need of all applications inside a software 
ecosystem be integrated and the difficulties such as the ones previously quoted, the 
enterprise integration field of study emerges. Nowadays there are several platforms 
designed so as to make the integration process easier, among those we chose to work 
with Guaraná, a message-based integration technology that implement the patterns 
designed by Gregor Hohpe e Bobby Woolf. From the study of such technology, initially 
of the features related to its DSL and then the tool itself, in this work we present the 
implementation of an integration solution that was designed and implemented using 
Guaraná technology. 
KEYWORDS: Enterprise Application Integration. Integration patterns. Integration 
platforms. Integration Frameworks.

1 |  INTRODUÇÃO  

As aplicações empresariais existem há décadas e devido a heterogeneidade dos 
ecossistemas de software das empresas e as aplicações normalmente terem sido 
pensadas para funcionar de forma isolada, torna-se necessário o estudo de técnicas 
e ferramentas para integrá-las. Além disso, a necessidade de integrar aplicações está 
relacionada ao fato de os processos de negócio de uma empresa evoluírem com o 
passar dos anos, exigindo assim a interação com novas aplicações do ecossistema 
de software. É importante observar que a criação de uma única aplicação capaz de 
atender a todas as suas necessidades é inviável, sendo a Integração de Aplicações 
a melhor solução para que tais ferramentas compartilhem informações e até mesmo 
funcionalidades. Pode-se citar como exemplo um software de folha de pagamento que 
precisa acessar os dados do sistema de vendas para saber quanto, em comissões, 
será anexado ao salário de determinado funcionário. 

Uma solução de integração consiste basicamente em uma nova aplicação 
que deverá ser capaz de realizar a troca de dados ou funcionalidades entre duas 
ou mais aplicações que não foram concebidas para tal tarefa, muitas vezes nem 
mesmo foram desenvolvidas na mesma linguagem, fazendo com que elas trabalhem 
em conjunto (HOHPE; WOOLF, 2004). Infelizmente integrar aplicações por vezes 
se torna difícil devido a uma série de questões. Por um lado, há uma dificuldade na 
criação de uma solução de integração porque as aplicações a serem integradas não 
foram pensadas para compartilhar informações, podem ter sido desenvolvidas por 
diferentes empresas e ainda podem utilizar diferentes linguagens de programação. Por 
outro lado, após a integração, as aplicações devem continuar funcionando de forma 
independente (FRANTZ; QUINTERO; CORCHUELO, 2011). Torna-se necessário 
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estudar ferramentas capazes de realizar tais integrações aplicando-as nas diversas 
necessidades cotidianas.

Este capítulo está organizado da seguinte forma: na Seção 2 se apresenta um 
referencial teórico sobre a plataforma de integração considerada neste estudo; na 
Seção 3 é apresentado o problema de integração proposto, bem como uma solução 
para o mesmo; na Seção 4 se apresenta a conclusão.

2 |  A TECNOlOGIA GUARANÁ

Guaraná é uma tecnologia que possibilita a desenvolvedores criar soluções 
EAI, utilizando-se dos padrões definidos por Gregor Hohpe e Bobby Woolf (HOHPE; 
WOOLF,2004), seu DSL é gráfico e possibilita que soluções de integração sejam 
desenvolvidas em um nível de abstração elevado. Além disso seu sistema de 
execução prove um modelo de execução baseado em tarefas que costuma ser mais 
eficiente que os modelos de execução baseados em processo (FRANTZ; QUINTERO; 
CORCHUELO, 2011).

Dentre as diversas tecnologias de integração disponíveis no mercado optou-se 
por trabalhar com Guaraná pois oferece a engenheiros de softwares ferramentas para 
implementar soluções EAI a um custo razoável.

2.1 Guaraná Dsl

Guaraná DSL oferece a engenheiros de software um modelo gráfico para 
implementação de soluções de integração. Tal DSL prove uma visão de todo o processo 
no qual a solução de integração está inserida.

2.1.1 Sintaxe Abstrata Guaraná DSL

A sintaxe abstrata do Guaraná DSL trata de todas as estruturas presentes na 
tecnologia em um nível de abstração menor que na sintaxe concreta. Existem quatro 
classes: soluções EAI, Processo, Portas e Links, Tarefas e Slots, abaixo as mesmas 
são descritas:

Soluções EAI: Representa uma solução EAI, que pode consistir em um ou 
mais processos, uma ou mais aplicações e um ou mais links (FRANTZ; QUINTERO; 
CORCHUELO, 2011). 

Processo: É composto com pelo menos uma porta de entrada, uma porta de 
saída, uma tarefa e pelo menos dois slots. Pode representar tanto um envelopamento 
quanto um processo de integração (FRANTZ; QUINTERO; CORCHUELO, 2011).

Portas e links: Portas são compostas de tarefas e slots conectados por links, que 
podem ser tanto links do tipo “Application Links” quanto “Integration Links” (FRANTZ; 
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QUINTERO; CORCHUELO, 2011).
Tarefas e slots: Toda tarefa tem um nome, um conjunto de entradas, um conjunto 

de saídas e uma estrutura chamada “execution- Body”. Tanto entradas quanto saídas 
são conectados a slots que contem mensagens (FRANTZ; QUINTERO; CORCHUELO, 
2011).

2.1.2  Sintaxe Concreta Guaraná DSL

A sintaxe concreta de Guaraná DSL apresenta blocos para representar diversos 
padrões de integração como processos, portas, tarefas slots entre outros. A Tabela 1 
representa graficamente tais estruturas presentes no DSL da tecnologia Guaraná.

Tabela 1 – Sintaxe Concreta Guaraná DSL
Fonte: (FRANTZ; QUINTERO; CORCHUELO, 2011)

É importante observar que as sintaxes das estruturas processo e tarefas estão 
abreviadas, a sintaxe apresentada na Tabela 1 é utilizada para esconder os detalhes, 
ambas estruturas são containers o que significa que podem ser representadas também 
com suas estruturas internas, variando de acordo com o processo e tarefa específica 
que se está demonstrando (FRANTZ; QUINTERO; CORCHUELO, 2011)

2.2 Guaraná SDK

Empresas dependem de aplicações para dar suporte a seus modelos de negócios, 
frequentemente tais aplicações foram desenvolvidas por diferentes empresas, em 
diferentes tecnologias e não foram pensadas para trabalhar em conjunto. EAI prove 
metodologias e ferramentas para implementar soluções de integração. Nos últimos 
anos diversas ferramentas surgiram com o objetivo de possibilitar a modelagem e 
implementação de tais soluções, tais ferramentas foram baseadas nos princípios 
definidor por Hohpe e Woolf (HOHPE; WOOLF,
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2004). Camel e Spring são duas ferramentas amplamente conhecidas que 
implementam tais padrões (FRANTZ; CORCHUELO; ROOS-FRANTZ, 2016).

Guaraná SDK é uma tecnologia que se preocupa com os índices de 
manutenibilidade de software. De acordo com o IEEE (EEE, 1990) manutenção pode 
ser classificada como corretiva, perfectiva e adaptativa. Corretiva visa resolver falhas 
existentes nas aplicações, perfectiva visa melhorar a performa ou até mesmo os grais 
de manutenibilidade da aplicação. Adaptativa foca em possibilitar que a aplicação possa 
ser usada em novos ambientes ou processos de negócio (FRANTZ; CORCHUELO; 
ROOS-FRANTZ, 2016).

O quão custoso é manter uma aplicação depende de uma variedade de 
propriedades. A partir do cálculo dessas medias notou-se que os resultados 
apresentados nas tecnologias Camel e Spring Integration não eram bons o suficiente 
(FRANTZ; CORCHUELO; ROOSFRANTZ, 2016). A partir disso surge Guaraná SDK, 
as decisões de design e implementação de tal tecnologia sempre tiveram como foco 
manter os níveis de manutenibilidade em valores aceitáveis. O resultado disso é que 
Guaraná DSL prove melhores valores para medidas de manutenibilidade que dizem 
respeito a sua implementação, sugerindo, portanto, que neste quesito a tecnologia 
Guaraná SDK é melhor que as anteriormente citadas (FRANTZ; CORCHUELO, 2012).

3 |  CASO DE ESTUDO

3.1 O Ecossistema

O problema descrito nesta seção é um problema real e tem por objetivo 
automatizar o processo de reserva de passagens junto a uma companhia aérea, e 
de hospedagem em um hotel, sendo que tal problema envolve quatro aplicações. A 
primeira delas é chamada Solicitação de Reserva, e é responsável por criar o arquivo 
de solicitação tanto da reserva de hotel, quanto da passagem aérea, de acordo com as 
solicitações feitas pelo cliente. A aplicação de hotel que precisa receber a solicitação 
de reserva de um ou mais quartos criada na aplicação supracitada, da mesma forma 
que a aplicação três, Agência de Viagens, necessita receber a solicitação de reserva 
de passagens. Não obstante, ainda é necessário que seja encaminhado um e-mail ao 
cliente confirmando as reservas e contendo os dados das mesmas.

3.2 O Modelo Conceitual 

O modelo apresentado na Figura 1 apresenta uma proposta de solução para o 
problema apresentado na seção anterior. Tal solução foi modelada utilizando Guaraná 
DSL. O início do processo de integração se dá pela aplicação onde é inserida o 
arquivo XML original, contendo todos os dados referentes a reserva feita pelo cliente, 
em tal arquivo existem dados pessoais do cliente e dados referentes ao hotel e voo 
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solicitados. 
Tendo a mensagem passado pela porta de entrada, a mesma será incialmente 

encaminhada a uma tarefa do tipo “Filter”, identificada na Figura 1 pelo número “1”, que 
verificará se existem dados preenchidos nas seções de hotel e de passagem aérea, 
no caso modelado é somente possível realizar uma reserva caso o cliente deseje 
reservas ambos hotel e passagem aérea. Se tal  condição for atendida a mensagem 
original é encaminhada a tarefa “2” que é do tipo “Replicator”, tarefas deste tipo geram 
cópias das mensagens que recebem, no modelo proposto são geradas duas cópias, 
uma é encaminhada a tarefa “3” que é do tipo “Chopper” e a segunda é encaminhada 
a tarefa “4”, um “Translator”. 

Figura 1 – Solução de integração em Guaraná DSL

Fonte: Próprio autor

Tarefas do tipo “Translator” realizam transformações nas mensagem recebidas, 
tal tarefa se faz necessária já que diferentes aplicações podem realizar leitura e 
escrita de arquivos nos mais diversos formatos, logo, a tarefa “Translator” realizará 
conversões para o formato adequado a cada aplicação, no caso do Translator 4 por 
exemplo, poderíamos converter o XML recebido para um arquivo HTML por exemplo, 
que facilitaria a leitura por parte do cliente.

A cópia que é encaminhada ao “Chopper” será divida em duas mensagens 
distintas, como no arquivo de entrada original estão contidos ambos os dados 
referentes a reserva de hotel e de passagem aérea, usamos esta tarefa para que 
sejam encaminhadas ao hotel e a companhia aérea somente as informações que a 
eles interessam, imagina-se por exemplo que não há razão para a companhia aérea 
ter conhecimento do hotel que o cliente se hospedará na cidade destino.

Tendo sido geradas as novas mensagens elas são encaminhadas a duas tarefas 
“Translator”, “5” e “6”, tarefas deste tipo já foram anteriormente explicadas.
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3.3 A Implementação

Nesta seção apresenta-se exemplos de códigos que foram implementados 
utilizando para isso Guaraná SDK.

A Figura 2 apresenta a estrutura do arquivo XML que é encaminhado a solução 
de integração. Nele é possível observar informações pessoais do cliente, informações 
relativas a reserva de hotel solicitada e a reserva de passagem aérea, é valido 
mencionar que no exemplo apresentado temos apenas um cliente, caso mais pessoas 
façam parte do mesmo pedido, para fins de reserva do hotel será apenas levado em 
conta os dados do primeiro cliente, sendo no nome do mesmo realizada a reserva.

Figura 2 – Arquivo de entrada
Fonte: Próprio Autor

Já no caso da companhia aérea serão encaminhados as passagens de todos os 
passageiros, sendo possível os identificar por um número único que os identifica que 
dentro da seção “client” é chamado de “number” e na seção de passagens o mesmo é 
chamado de “clientnumber”.
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A baixo apresenta-se a Figura 3, nela apresenta-se a implementação da porta 
de entrada que se comunica com a aplicação denominada “Entrada de Pedido”, 
recebendo o arquivo representado pela Figura 2.

Figura 3 – Implementação da porta de entrada
Fonte: Próprio Autor

Portas de entrada e saída tem implementações relativamente simples, deve-se 
apenas se estabelecer um objeto que fará a comunicação entre a fonte do arquivo, 
por exemplo uma pasta dentro de um computador, e a solução de integração. Tarefa 
seguinte receberá o arquivo através de um slot presente em tal porta.

A primeira tarefa da solução como já mencionado anteriormente é do tipo “Filter” 
e tem sua implementação apresentada na Figura 4.

Como já citado anteriormente a tarefa Filter tem por objetivo garantir que existam 
dados tanto de reserva de hotel quanto de passagem aérea, para acesso a como tal 
critério foi atendido consultar Figura 4. Caso o arquivo lido atenda as tais condições o 
mesmo será encaminhado a tarefa Replicator, caso contrário a mensagem é descarta 
por não atender os requisitos mínimos.

Tendo a mensagem sido aceita ela é encaminhada a tarefa Replicator, tal tarefa 
tem um funcionamento e implementação simples, tal implementação é apresentada na 
Figura 5, nela temos um Replicator  que cria duas cópias da mensagem recebida as 
encaminhando aos slots 1 e 2 que por usa vez se comunicam com as tarefas Chopper 
“3” e Translator “4”.
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Figura 4 – Implementação da tarefa Filter
Fonte: Próprio Autor

Figura 5 – Implementação da tarefa Replicator
Fonte: Próprio Autor

A implementação da tarefa 3 é apresentada de forma resumida devido a possuir 
uma grande extensão, apresenta-se, portanto, na Figura 6, a parte da implementação 
relativa a companhia aérea. Observando-se o código nota-se que são apenas 
selecionados os dados que serão de fato úteis à companhia aérea. Na questão 
anteriormente mencionada relativa a o número de passagens compradas, implementou-
se um “for” que é responsável por apresentar no arquivo enviado a companhia aérea 
todas as passagens solicitadas pelo cliente. 
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Figura 6 – Implementação da tarefa Chopper
Fonte: Próprio autor

4 |  CONClUSÃO

A partir da realização deste trabalho foi possível observar que a tecnologia 
Guaraná oferece uma solução completa, de fácil entendimento e implementação a um 
custo razoável para resolver problemas de integração de aplicações. Neste trabalho 
apresentou-se uma solução de integração pensada tendo em vista um problema 
real, em tal problema abordou-se quatro aplicações distintas, que foram integradas 
utilizando Guaraná. Sendo este apenas um exemplo, já que a partir do uso da 
tecnologia Guaraná é possível modelar e implementar soluções de integração de alto 
grau de complexidade.
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