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RESUMO 

 
Os avanços tecnológicos que o setor industrial apresenta são resultados das 

revoluções industriais dos últimos três séculos, tais avanços serviram de impulso para 

globalização, onde não há limites para a produção em massa. A construção civil é um 

setor relevante na sociedade, além do seu lado social e econômico, destaca-se a 

questão ambiental. com muita ênfase aos impactos ambientais. Este setor no Brasil é 

considerado um segmento que mais descarta resíduos de forma incorreta ao meio 

ambiente, representando 31 milhões de toneladas de descarte por ano. Através de 

uma revisão da literatura cientifica de artigos acadêmicos, livros e periódicos, foram 

obtidas as informações para a fundamentação do trabalho em analisar o conceito BIM 

(Building Information Modeling) como uma forma em auxiliar o fortalecimento da 

sustentabilidade na construção civil no Brasil. Atualmente são desenvolvidas e 

adaptadas novas tecnologias, visando eliminação de erros, retrabalhos, desperdícios, 

redução de custos e redução de resíduos a serem descartados de forma incorreta. 

Sendo assim, o BIM é um conceito de alta relevância voltado para o setor, no qual foi 

pensado para dar apoio aos profissionais da área por todo o ciclo de vida útil da 

edificação, desde o esboço do projeto até a fase de desmobilização. A partir desse 

relevante conceito é possível ter mais construções inteligentes e fortalecer a 

sustentabilidade na construção civil. Para a elaboração deste trabalho utilizou-se da 

revisão bibliográfica para pesquisar o material científico sobre o tema BIM e a 

sustentabilidade na construção civil. Posteriormente, utilizou-se a matriz SWOT para 

identificar as fraquezas e ameaças no processo construtivo. A partir desta 

identificação, aplicou-se o conceito do diagrama de Ishikawa, para a identificar as 

causas que poderiam ser mitigadas para que o uso do BIM possa ser implementado 

como uma opção de construção sustentável no Brasil. Os resultados indicaram que a 

especialização dos profissionais nos vários níveis é uma causa importante a ser 

trabalhada. Outro ponto que se pode ressaltar é o alto custo da implementação do 

processo no país. 

 
Palavras-Chave: Modelagem 3D. Sustentabilidade. Construção Civil. 



 

ABSTRACT 

 
 
 

The technological advances that the industrial sector presents are the result of the 

industrial revolutions of the last three centuries, such advances served as an impetus 

for globalization, where there are no limits to mass production. Civil construction is a 

relevant sector in society, in addition to its social and economic side, environmental 

issues stand out. with great emphasis on environmental impacts. This sector in Brazil 

is considered a segment that discards the most waste incorrectly into the environment, 

representing 31 million tons of disposal per year. Through a review of the scientific 

literature of academic articles, books and periodicals, information was obtained for the 

justification for using the BIM concept to increase sustainability in Brazilian 

construction. New technologies are currently being developed and adapted, aiming to 

eliminate errors, rework, waste, reduce costs and reduce waste to be discarded 

incorrectly. Therefore, BIM (Building Information Modeling) is a highly relevant 

development aimed at this sector, this concept was designed to support professionals 

in the area throughout the entire life cycle of the building, from the project sketch to the 

of demobilization. Based on this relevant concept, it is possible to have more intelligent 

buildings and strengthen sustainability in civil construction. To prepare this work, a 

bibliographical review was used with the purpose of gathering scientific material on the 

topic of BIM and sustainability in construction. Subsequently, the SWOT matrix was 

used to identify weaknesses and threats in the construction process. Based on this 

identification, the concept of the Ishikawa diagram was applied to identify the causes 

that could be mitigated so that the use of BIM can be implemented as a sustainable 

construction option in Brazil. The results indicated that the specialization of 

professionals at various levels is an important cause to be worked on. Another point 

that can be highlighted is the high cost of implementing the process in the country.  

 
Keywords: 3d modeling. Sustainability. Civil Construction 
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CAPÍTULO I 
 
 
 
 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
 

1.1 Introdução 

 
 

A indústria da construção civil é um dos setores econômicos mais importantes 

para a maioria dos países principalmente em países em desenvolvimento como o 

Brasil, pois, além de fomentar o desenvolvimento, é responsável por criar diversas 

rendas na qual é considerada de extrema importância para a transmutação da 

sociedade moderna, resultando em uma melhor infraestrutura. No entanto, também é 

responsável pelos impactos negativos que gera no meio ambiente, dados os processos 

que causam a poluição ambiental, o alto consumo de recursos naturais e o grande 

volume de resíduos produzidos por essa indústria (CARVALHO, 2012). 

A Associação Ambiental Quercus (QUERCUS, 2018), apontou que os edifícios 

são os principais contribuintes para as alterações climáticas, uma vez que são 

responsáveis por um elevado consumo de energia, uma elevada taxa de produção de 

resíduos, além de estarem associados a alterações na ocupação do solo. Além de 

Quercus outras autoridades ambientais confessam e notam o valor da modernização 

de processos no setor da construção civil, Dados da Companhia Ambiental do Estado 

de São Paulo (CETESB) indicam que acidentes com produtos químicos (óleo diesel, 

gasolina, ácido sulfúrico, entre outros) vem aumentando e ocorrem na hora de  

transportar esses produtos. Isto porque, dados do IPEA (Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas), estima que apenas no Brasil os resíduos gerados pela 

construção civil seja em torno de 31 milhões de toneladas por ano (SEVERIANO 

JUNIOR, 2021). Por isso, tornar seus processos mais sustentáveis é um dos maiores 

desafios do setor, e a aplicação de soluções integradas pode ser um fator relevante 

para essa mudança (CBIC, 2016). 

Para mitigar essas externalidades, cada vez mais iniciativas sustentáveis têm 

sido buscadas nas atividades desenvolvidas, de forma a adequá-las aos padrões de 
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qualidade e cuidado com o meio ambiente solicitados pela sociedade e até mesmo 

pela sobrevivência da indústria. 

Diante de tal fato e, segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - 

Embrapa (2015), pesquisas desenvolvidas pela empresa de consultoria em gestão 

Accenture, temas que antigamente não eram amplamente discutidos na construção 

civil vem ganhando atenção. Por exemplo, o crescente debate sobre sustentabilidade 

e a busca pelo equilíbrio entre o desenvolvimento econômico do setor e a preservação 

dos recursos naturais disponíveis à humanidade; o uso de energia renovável como 

alternativa à redução do consumo de energia proveniente de fontes hídricas e 

caloríficas, por meio da introdução de painéis solares nas edificações, tanto durante a 

execução da obra quanto no usufruto da infraestrutura.  

Entre outros pontos importantes estão a constante pesquisa por novos materiais 

de construção civil, com características mais eficientes e com baixo custo de extração, 

como também de métodos construtivos mais eficazes e racionais (SATO, 2011). A 

adoção de tecnologias para automatizar as construções, utilizando a realidade 

aumentada para projetar as estruturas e visualizá-las antes do início da execução 

(FIRJAN, 2016). A impressão 3D para, dentre outras funcionalidades, criar modelos e 

fôrmas, facilitando e padronizando a etapa de execução e o uso de softwares em geral, 

que estão cada vez mais completos, compilando, em apenas um arquivo, todas as 

informações necessárias a todos os envolvidos na execução da obra, como por 

exemplo o BIM (Building Information Modeling), reduzindo consideravelmente o tempo 

despendido na execução dos projetos (CE-BIM, 2018). 

O BIM é um conceito que engloba um software específico para construções 

civis, que auxilia na gestão e manutenção de edifícios ao longo do tempo (FERRER e 

ARROYO, 2019). É uma abordagem que integra uma representação digital 

abrangente das informações do edifício ao longo das diferentes fases do ciclo de vida 

do projeto (GU et al., 2008). A tecnologia BIM permite a construção de um modelo 

virtual preciso de um edifício, contendo geometria precisa e dados relevantes para 

apoiar as atividades de construção (VOZZOLA, CANGIALOSI e TURCO, 2009). Por 

outro lado, o processo BIM envolve também a criação e manutenção de um banco de 

dados digital de informações relacionadas a um edifício (LEON, 2012). 
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Tal processo influencia na redução dos resíduos que eventualmente ocorrem 

nos projetos que não utilizam o BIM. A literatura sugere que BIM tem o potencial de 

contribuir para práticas de construção sustentáveis. Rajendran, Seow e Chen (2012) 

destacam que o BIM pode auxiliar na gestão da construção sustentável, melhorando o 

desempenho e facilitando a colaboração entre as partes interessadas. Soltani (2016) 

enfatiza que o BIM pode contribuir para a sustentabilidade através de suas dimensões 

ambientais, econômicas e sociais. Schamne et al. (2022) discute a aplicação do BIM na 

avaliação de sustentabilidade de edifícios, indicando que o processo pode ajudar a 

atender aos requisitos de sustentabilidade, particularmente nos aspectos de materiais e 

recursos. Zulkefli; Mohd-Rahim e Zainon (2020) explora o potencial do BIM na 

ecologização de edifícios existentes, destacando a sua capacidade de apoiar diversas 

análises de sustentabilidade, tais como energia, emissões de carbono e gestão de 

resíduos. Nesse contexto, o conceito BIM pode desempenhar um papel significativo na 

promoção da sustentabilidade da construção, melhorando a colaboração, melhorando o 

desempenho e facilitando avaliações de sustentabilidade. 

Para acompanhar as mudanças que ocorrem na indústria da construção civil é 

necessário observar o que a tecnologia tem revelado ao setor, adequar informações, 

ferramentas e métodos aos processos construtivos e, acima de tudo, adaptar-se com 

flexibilidade às transformações que ocorrem no setor. Essa é uma das áreas que mais se 

beneficiará com inovações que ajudem a reduzir custos por meio da automação de 

processos (CE-BIM, 2018). 

No entanto, a construção civil é um tema muito diverso, podendo ser 

encontrado desde a reforma de pequenas casas, bem como até a grandes obras de 

arte, como construção de pontes, viadutos, aeroportos, prédios, shopping centers, 

portanto o uso de tecnologias depende do tipo de construção, as tecnologias devido aos 

seus custos em treinamento de profissionais, bem como aquisição de softwares e 

implantação das tecnologias. Essa dissertação estuda construção de grande porte, 

como prédios de alto padrão. 

O BIM é um conceito transformador que está revolucionando as indústrias de 

construção e engenharia. Ao integrar sensores e dispositivos IoT em modelos BIM, 

pode-se criar edifícios inteligentes que são mais eficientes, sustentáveis e que 

respondem às necessidades dos usuários (TANG et al., 2019). Embora o mercado 
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brasileiro possa ser considerado como potencial, as iniciativas ainda são poucas, 

limitando-se ao desenvolvimento de projetos da construção civil de grande porte, 

como prédios de alto padrão (FIRJAN, 2016). 

 
1.2 Justificativa 

 

 

O desenvolvimento e o crescimento de uma sociedade baseiam-se nos 

conhecimentos e experiências, tanto positivas como negativas, que ela vivencia ao 

longo do tempo.  

A indústria da construção no Brasil não tem conseguido acompanhar o 

crescimento tecnológico e digital que o mundo viveu nas últimas duas décadas, 

atualmente existem poucas usinas de reciclagem e reaproveitamento dos 

resíduos gerados pela construção civil, dessa forma, o processo construtivo no 

país ainda gera muito resíduo e por muitas vezes o descarte incorreto ao meio 

ambiente, assim impactando na sustentabilidade da construção civil.  

Este estudo avaliou como o uso de ferramenta tecnológica BIM pode interferir 

no processo construtivo para melhorar a sustentabilidade. A pesquisa tentou atender 

ao ODS 9 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da agenda 2030) da ONU, no 

tocante a apoiar o desenvolvimento tecnológico e ao ODS 11, no sentido de reduzir 

o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial 

atenção à redução de resíduos municipais. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho consiste em analisar o uso do conceito BIM para 

aumentar a sustentabilidade na construção civil brasileira. 

 
1.3.2 Objetivos Específicos 

 
• Identificar como as principais tecnologias digitais utilizadas na 
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Construção Civil impactam a produtividade, qualidade e eficiência dos 

processos da construção civil que podem facilitar a implementação da 

sustentabilidade; 

• Identificar os fatores que impactam na sustentabilidade da construção civil 

no Brasil e como o BIM pode auxiliar na mitigação desse impacto. 

 
1.4 Metodologia Resumida 

 
Para a construção dessa dissertação foi feito uma revisão da literatura cientifica 

a fim de coletar dados para maiores esclarecimentos ao uso da plataforma BIM no 

aumento da sustentabilidade da construção civil no Brasil.  

Segundo Gil (2008) as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade 

desenvolver e modificar conceitos e ideias, visando a formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. 

No primeiro artigo de congresso, foi realizada busca nas bases de dados 

Scopus, Google Scholar e Scielo, a partir do refinamento dos resultados dos artigos 

científicos, livros e periódicos, foram obtidas as informações para a fundamentação 

teórica., no sentido de identificar as tecnologias que podem auxiliar na melhoria da 

sustentabilidade na construção civil. 

No segundo artigo, submetido a um periódico internacional, utilizou-se a revisão 

de literatura para implementar a análise da matriz SWOT e identificar os pontos fortes 

e fracos, as oportunidades e ameaças com foco no uso do BIM como proposta para 

melhorar a sustentabilidade da construção civil no Brasil. Entendido como fatores 

negativos, foram atribuídas as causas que eventualmente poderiam interferir no 

sucesso da aplicação do BIM no processo construtivo e foram estimados os pesos 

destes utilizando a escala adaptado de Likert, desenvolvida por Rensis Likert em 1.930 

essa escala tem como finalidade a pesquisa quantitativa (DOS SANTOS; DAMIAN, 

2018). Posteriormente, o diagrama de Ishikawa foi aplicado utilizando as fraquezas e 

ameaças encontradas, em uma segunda analise dentro do mesmo conceito, utilizando 

as forças e oportunidades, entendido como fatores positivos, foram atribuídas as 

causas que eventualmente mantem a sustentabilidade com o uso do BIM na 

construção civil. 
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1.5 Composição da Dissertação 

 
Este estudo está apresentado em capítulos, conforme indica a Figura 1 
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Figura 1. Esquema da configuração da dissertação. 

 
 

• Capítulo I: Inclui a introdução do tema, justificativa, objetivos gerais e 

específicos, metodologia resumida; 

• Capítulo II: Trata do Referencial teórico; 

• Capítulo III: São apresentados os resultados e a Discussão; e  

• Capítulo IV: São apresentadas as considerações finais bem, como são deixadas 

as sugestões para os trabalhos futuros com base aos estudos feitos nessa 

dissertação. 
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CAPÍTULO II 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Neste Capítulo apresenta-se um breve referencial teórico sobre os temas 

estudados nessa dissertação. 

A construção civil tem grande importância econômica para diversos países, 

principalmente países em desenvolvimento como o Brasil. O setor da construção se 

dedica a diversas atividades e apresenta uma taxa média de crescimento de 3% ao 

ano, representando 6% do PIB do Brasil e gerando 24% do total de empregos 

formais (BRANCHER; GONÇALVES, 2016). Desde a Primeira Revolução Industrial, 

ocorreram avanços significativos no setor da construção, principalmente na 

utilização do carvão mineral como fonte de energia que possibilitou a produção em 

escala industrial. Foi possível fabricar peças de ferro com melhor qualidade e 

agilidade por meio de descarbonização, laminação, jatos de ar quente e martelos a 

vapor, proporcionando oportunidades de incorporação do ferro na indústria da 

construção (RÖCKER, 2021). 

 

2.1. O uso do Conceito BIM Na construção civil 

 

O BIM é definido como um conceito criado para gerenciar informações em um 

projeto de construção em todo seu ciclo de vida, o conceito detém de uma família de 

softwares que mantem interoperabilidade entre si, sendo fundamentado por três 

pilares, AI) tecnologia, AII) processo e AIII) pessoas. Parte integrante do conceito 

estão as dimensões BIM, BI) 3D BIM - modelo, BII) 4D BIM - planejamento, BIII) 5D 

BIM - custos, BIV) 6D BIM - sustentabilidade. BV) 7D BIM - gestão da manutenção 

(SACKS et al., 2021). 

Trabalhando em uma metodologia BIM, é possível identificar ferramentas que 

permitem vincular umas com as outras informações do projeto, como, acústica, 

térmica, ergonomia, acessibilidade, sustentabilidade, etc. (HOUSTON, 2017). O BIM 

auxilia a limitação de práticas que causam grandes desperdícios de material, com o 

conceito, é possível prever a quantidade de resíduos gerados na construção e então 
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é possível já planejar as separações de reciclagem de matérias de resíduos. Com o uso 

do conceito BIM, é possível fortalecer a sustentabilidade nos seus três pilares, i) sociais, 

ii) ambientais e iii) econômicos (MATTANA e LIBRELOTTO, 2017). Embora a questão 

da sustentabilidade seja importante, muitas construtoras ainda não adotaram essa 

prática para encontrar soluções para os problemas decorrentes de suas atividades 

(PELOSOF, 2016). 

Além das vantagens anteriormente citadas, o BIM influi em todo o ciclo de vida 

da construção, desde o esboço até a conclusão, trespassando até a entrega da 

construção para o administrador do condomínio e chegando ao proprietário ou morador, 

que fará o monitoramento e controle das manutenções de prevenção, bem como as 

modificações ou incrementações, e que deverá dar continuidade ao  abastecimento e 

manutenção das informações ao conceito BIM (EASTMAN et al., 2011). 

Estima-se que num futuro próximo será possível automatizar o canteiro de 

obras, com ferramentas como BIM, drones e novos materiais, máquinas no lugar do 

trabalho manual, software no lugar de anotações e soluções tecnológicos robustas 

para substituir ferramentas pesadas. Além disso, o controle de todas as etapas da 

obra será feito por meio de aplicativos com interface simples baseada em realidade 

aumentada (RAMOS; RODRIGUES e MELLO, 2018).  

Porém, sem a internet das coisas (IoT), os canteiros de obras automatizados 

se tornarão um conceito muito longínquo da rotina dos engenheiros civis (CHEN; 

SOTO e ADEY, 2018). É uma IoT que fornece comunicação e gerenciamento de dados 

entre objetos, com ele, os dispositivos se conectam à internet e trocam dados entre si, 

eliminando, entre outras etapas, operações manuais para controlar as etapas do 

trabalho (MENDES e RIBEIRO, 2016). Além disso, as informações do projeto são 

armazenadas na nuvem, reduzindo significativamente o uso de papel e aproximando-

se da inteligência artificial. (AGARWAL; CHANDRASEKARAN e SRIDHAR, 2016) 

Com a automação do canteiro de obras, e a digitalização das informações em 

mãos, é importante atentar-se para a necessidade de capacitar os profissionais, é valido 

um estudo de viabilidade para uma comparação de custos para o reaproveitamento dos 

profissionais a serem capacitados, com a demissão e contratação de profissionais já 

com a experiencia de operações das novas tecnologias, pois o tempo de treinamento e 

capacitação dos profissionais existentes, podem resultar na perda de eficiência 



 

23  

(ZUCHETTO e LANTEME, 2020).  

 

2.2. Construção e Sustentabilidade no Brasil 

 

Nos países em desenvolvimento, inclusive no Brasil, a construção civil ainda 

é reconhecida pela baixa produtividade, baixo controle de qualidade de seus 

produtos e qualificação insuficiente de sua mão de obra (OCHIENG et al., 2014). A 

indústria da construção tem um impacto ambiental significativo, tanto em termos de 

utilização de recursos como de geração de resíduos. Produz uma grande variedade 

de resíduos no local, cuja quantidade e tipo varia dependendo da fase de construção, 

do tipo de trabalho a ser executado, das alterações de projeto solicitadas pelas 

partes interessadas e das práticas seguidas ao longo do ciclo de vida do projeto (LIU 

et al., 2011). As evidências sugerem que a integração de princípios sustentáveis em 

projetos de construção leva a uma construção sustentável bem-sucedida (OCHIENG 

et al., 2014).  

No entanto, é essencial desenvolver um quadro para gerir a execução 

sustentável de projetos com base em princípios sustentáveis. No âmbito da Quarta 

Revolução Industrial, o avanço da tecnologia da informação permitiu o 

desenvolvimento de ferramentas de software para melhorar o planejamento de 

projetos e reduzir desperdícios. Pesquisas anteriores sugerem que as técnicas de 

Building Information Modeling (BIM) podem contribuir para práticas de construção 

sustentáveis. Jayasinghe e Waldmann (2020) propõem um sistema baseado em BIM 

que viabiliza a economia circular gerenciando de forma eficaz a reciclagem de 

materiais e a reutilização de componentes na construção. 

As aplicações BIM em edifícios pré-fabricados são utilizadas principalmente 

nas fases de construção e produção. Os conceitos de construção pré-fabricada estão 

relacionados a um tipo de construção e a uma disciplina complexa de engenharia de 

sistemas que requer técnicas e conceitos de engenharia de sistemas para abordar 

questões práticas (XIAO e BHOLA, 2022).  

Estudos anteriores mostram a aplicação do BIM na construção sustentável. 

Liu et al. (2011) exploram a aplicação potencial do BIM para eliminar desperdícios e 
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melhorar o desempenho da construção sustentável. Rui (2021) destaca a 

importância da tecnologia BIM na concepção e construção de edifícios verdes e 

inteligentes para o desenvolvimento sustentável. Estas descobertas indicam que as 

técnicas BIM podem ajudar a minimizar o desperdício de construção e promover 

práticas sustentáveis na indústria da construção civil. 
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Os resultados e a discussão se encontram sob a forma de artigos científicos. 
 

3.1. Artigo 1  

Esse artigo foi organizado com base em uma revisão da literatura, teve como 

objetivo contribuir com o estudo de algumas das tecnologias habilitadoras da Industria 

4.0 que colaboram em fortalecer a sustentabilidade na Construção.  

O artigo foi submetido na 12º Edição do Congresso 12º edição International 

Workshop on Advances In Cleaner Production, que ocorrerá em 23 e 24 de Novembro 

de 2023 na África do Sul, onde o artigo citado foi apresentado. A leitura das 

bibliografias do referido artigo, auxiliaram para o desenvolvimento dessa dissertação. 

O artigo foi aceito para publicação nos anais do evento (Anexo 1). 
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3.2. Artigo 2 
 

Este artigo foi submetido ao Engineering Research Journal, com o título “Analysis 

of the factors impacting the sustainability of civil construction in Brazil”. 

O artigo avalia as dificuldades da implantação da sustentabilidade da construção 

no país e aponta o BIM como uma possibilidade. O presente estudo utilizou a revisão 

de literatura para implementar a análise da matriz SWOT para identificar os pontos 

fortes, fracos, oportunidades e ameaças deste estudo, assim aproveitando as 

oportunidades, definindo e mantendo as forças, prevenindo das ameaças, e trabalhando 

as fraquezas. Posteriormente, o diagrama de Ishikawa foi aplicado utilizando as 

fraquezas, ameaças, oportunidades e forças encontradas.  

Os resultados indicaram que os principais problemas que interferem na falta de 

sustentabilidade na construção civil no Brasil se devem à quantidade de desperdício 

durante o processo. Entre as questões que afetam o sucesso da construção sustentável 

estão a falta de educação e treinamento adequados dos trabalhadores, o custo de 

software e hardware e a falta de gestores treinados em BIM para aplicar adequadamente 

os métodos durante todo o processo de construção. 
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CAPÍTULO III 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização e integração de novas tecnologias habilitadoras na construção 

pode resultar em melhorias significantes na eficiência, redução de custos, 

produtividade e competitividade das empresas. A utilização destas tecnologias 

contudo, acarreta grandes desafios e investimentos significativos, se faz necessário 

um esforço colaborativo entre as partes da cadeia produtiva industrial, governos e 

instituições de ensino para superar esses obstáculos. 

Um dos maiores desafios da construção civil para a adoção das tecnologias 

habilitadoras da Indústria 4.0 é a falta de preparação, competências e conhecimentos 

necessários entre os assalariados da construção. Trata-se de um alto investimento com 

programas de treinamento e iniciativas educacionais que proporcionem aos 

funcionários as aptidões e conhecimentos necessários para usar e manter tecnologia 

avançada. 

 Em países como o Brasil, os desafios de implementação são maiores e a maioria 

das empresas acabam acolhendo esses benefícios, para ter maior chance de 

competividade no mercado, por outro lado é possível observar a necessidade de maior 

oferta de treinamentos para qualificar os profissionais que estão ingressando ao 

mercado de trabalho, é valido cobrar as autoridades competentes para alocar recursos 

públicos para transmudar os cursos técnicos profissionalizantes clássicos para as 

votadas a quarta revolução industrial que tem a oferecer obviamente das tecnologias 

habilitadoras da indústria 4.0. 

3.1 Conclusão 

 

Os resultados desta dissertação mostram que, embora as ferramentas BIM 

permitem, até certo ponto, o planejamento e a modelagem da sustentabilidade 

financeira dos edifícios, ela tem limitações importantes no Brasil. Estas limitações se 

referem principalmente à falta de treinamento de pessoal qualificado em vários níveis 

das construtoras e ao alto custo de operacionalização da plataforma (hardware e 

software). 
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A principal contribuição do BIM é a obtenção de informações sobre a viabilidade 

econômica e os custos de construção/manutenção/operação de uma edificação. A 

tecnologia BIM não tem contribuição direta para o fortalecimento da economia local ou 

dos padrões econômicos da construtora projetista, consequentemente, é importante 

verificar a compatibilidade entre os modelos antes de elaborar um orçamento ou 

orçamento baseado em um modelo BIM. Globalmente, a tecnologia pode dar uma 

contribuição importante, reduzindo o tempo necessário para obter informações e a 

complexidade da extração de dados. 

 

3.2 Sugestões de trabalhos futuros 

 
 

A 4ª revolução Industrial está prestes a ter efeitos significantes na forma como 

se produz a construção Civil, como o aumento da eficiência na utilização dos recursos 

disponíveis, alterações na forma como os dados são recolhidos e na forma como os 

processos são realizados, com uma introdução significante de máquinas com 

inteligência artificial em ações atualmente realizadas por pessoas. Haverá também 

uma grande mudança na gestão empresarial, nomeadamente no que diz respeito à 

estratégia de implementação de novas tecnologias, o que exigirá a cooperação entre 

todas as áreas do negócio, mas principalmente entre as áreas da tecnologia da 

informação (TI) e de implementação na implementação comercial (aquelas nos 

canteiros de obras). 

Os progressos tecnológicos estão levando a um ambiente de negócios cada 

vez mais dinâmico e acelerando as mudanças. Para se manter competitivas no 

mercado as empresas precisam assalariar um gerenciamento de projetos eficaz. Para 

isso estão emergindo tecnologias que atingem todos os grupos de processos de 

gerenciamento de projetos, sendo de grande importância para auxiliar na execução 

das tarefas do ciclo de vida do projeto conforme mencionado no presente trabalho, 

que cumpriu seu objetivo, ao apresentar alguns dos as ferramentas que ajudarão a 

aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos projetos realizados pela indústria da 

construção civil nos próximos anos. 

Como sugestão de continuidade para trabalhos futuros, pode-se citar 

brevemente que o paradigma educacional trazido pelas universidades deve ser 
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quebrado e o perfil dos profissionais que atuarão no setor da construção no futuro 

deve ser alterado de acordo com as lições trazidas pela Indústria 4.0. Hoje, ele precisa 

deixar de ser um especialista com foco nos conhecimentos adquiridos em sua 

formação para adotar um perfil multidisciplinar. 
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