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Prefácio CAU/RS 
O manual "Migrando para Software Livre – Guia para Arquitetos e Escritórios" 
é mais uma iniciativa que o CAU/RS, em conjunto com a FNA, realiza para difundir 
o uso de softwares livres pelos arquitetos e urbanistas do Brasil. 

A partir de 2022, o CAU/RS e a FNA firmaram Termo de Colaboração com o objeti-
vo de difundir o conhecimento sobre Softwares Livres. Por meio desse termo de 
colaboração, o CAU/RS repassa à FNA recursos que auxiliam na contratação de 
professores e na elaboração de vídeo-aulas sobre softwares livres, armazenados 
em plataforma online e gratuita. Entre os programas disponíveis com foco em ar-
quitetura e urbanismo, estão: FreeCAD (CAD/BIM); QCAD (CAD); GIMP (edição de 
imagens); Inkscape (edição de imagens); Blender (3D e renderização); QGIS (geor-
referenciamento/planejamento). Além disso, o sistema operacional Linux em distri-
buições amigáveis como o Ubuntu já é uma alternativa real ao Windows e ao Ma-
cOS, e o pacote LibreOffice oferece soluções robustas de processamento de tex-
tos, planilhas de cálculo e apresentações, em muitos casos superiores às ferramen-
tas proprietárias como as do Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint etc.) ou do 
Apple iWork (Pages, Numbers, Keynote). 

A política de entidades Solare – Softwares Livres para Arquitetura e Engenharia 
– idealizado pela FNA para fomentar o uso e o desenvolvimento de softwares livres 
foi o catalisador para a efetiva difusão dessas alternativas. 

Importante também registrar que a partir dessa parceria entre o CAU/RS e FNA, os 
CAU/UFs dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná 
e Bahia aderiram ao projeto Solare, contribuindo também com recursos para fo-
mentar outras iniciativas fundamentais para a consolidação do Solare como a mais 
importante iniciativa de difusão de softwares livres para a categoria. 

Softwares Livres existem por meio de duas comunidades: a comunidade de usuári-
os – os profissionais de arquitetura e urbanismo – e a comunidade de desenvolve-
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dores. Na interseção entre ambas, estão os profissionais que auxiliam no desenvol-
vimento dos softwares. O Solare visa também a estimular a formação e organiza-
ção da comunidade de usuários de modo a manter uma comunidade de desen-
volvedores de acordo com seus propósitos. 

Neste manual, arquitetos e urbanistas encontrarão, ao longo de oito capítulos, a in-
trodução ao universo do software livre, de código aberto, e seus benefícios, proje-
tos em 2D, modelagem 3D, BIM, georreferenciamento, além de uma apresentação 
da comunidade colaborativa envolvida no desenvolvimento dessas ferramentas. É 
uma construção coletiva, assim como nosso Conselho e nossas entidades. 

Boa leitura! 

Andréa Hamilton Ilha 

Presidente, CAU/RS 
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Prefácio FNA 
Este guia de Allan Brito traz uma contribuição significativa na difusão do uso de 
softwares livres entre profissionais de Arquitetura e Urbanismo, pois explica, de 
modo claro e didático, não apenas os fundamentos dessas ferramentas, mas tam-
bém sua utilização a partir dos programas proprietários usuais em nosso campo.  

A publicação insere-se no programa Solare – Softwares Livres para Arquitetura e 
Engenharia –, proposto pela Federação Nacional dos Arquitetos (FNA) em 2020. 
Identificamos nesta pauta uma importante reivindicação de nossa categoria pelo 
direito à prática profissional, que ainda é grandemente condicionada por softwa-
res cujos valores são proibitivos para a maioria de nossos colegas.  

Além de democratizar o acesso ao trabalho, acreditamos que cabe a nossas orga-
nizações profissionais promover a articulação colaborativa envolvida no desenvol-
vimento de softwares livres, de código aberto. Com isso, não apenas fomentamos 
a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, mas também estimulamos o debate 
amplo acerca de nossos métodos de trabalho, da relação entre os diversos profis-
sionais envolvidos na produção do espaço construído e mesmo da relação da ca-
tegoria com a sociedade.  

O autor não é apenas um profissional dedicado à militância no campo de softwa-
res livres, mas também um reconhecido professor de diversas ferramentas da área 
de tecnologia da informação. Tal experiência o torna capaz de visualizar as dificul-
dades específicas da arquitetura e urbanismo, colocando foco na solução de pro-
blemas próprios de profissionais que aprendem uma ferramenta pela primeira vez. 
Por outro lado, Allan conhece em profundidade as barreiras de formatos de arqui-
vos e métodos já usuais em nosso meio, e divisa com clareza a maneira de superá-
los.  

Este guia é um texto de referência, com conceitos e definições importantes para a 
compreensão do que é um software livre e quais as suas potencialidades. É tam-



7

bém um manual prático que permite a migração de profissionais experientes, fa-
miliarizados com outros softwares, expondo as principais ferramentas hoje dispo-
níveis, com suas potencialidades e limitações, envolvendo mesmo a adoção da 
metodologia BIM.  

A FNA e os Sindicatos de arquitetos e urbanistas acreditam na qualidade deste 
material, certos de que traz elementos fundamentais para a melhoria das condi-
ções de trabalho de nossa categoria. É um passo a mais para que a arquitetura e o 
urbanismo sejam exercidos por todos os profissionais e para toda a sociedade. 

Danilo Matoso Macedo 

Coordenador  

Solare – Softwares Livres para Arquitetura e Engenharia 

Andréa dos Santos 

Presidente  

FNA – Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas 

Gestão 2023-2025 
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1.1 O que é software livre? 

   

Software livre refere-se a programas de computador que oferecem aos usuários a 
liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar, alterar e melhorar seu código. 
Essa definição é centralizada em torno das liberdades que são concedidas ao 
usuário final, diferenciando-se significativamente do software proprietário, onde o 
uso do programa é restrito de várias maneiras e o código-fonte não é acessível. 

Para arquitetos e profissionais de design, o uso de software livre pode ser particu-
larmente vantajoso. Em um campo tão visual e técnico quanto a arquitetura, ter a 
capacidade de modificar o software para atender às suas necessidades específicas 
pode ser uma grande vantagem. Por exemplo, adaptar um programa para supor-
tar melhor fluxos de trabalho em modelagem de informação da construção (BIM) 
ou renderização em 3D pode resultar em eficiências notáveis, além de oferecer 
uma melhor integração com outras ferramentas utilizadas no processo de design. 

Outra vantagem do software livre é a economia potencial em custos de licencia-
mento. Muitos softwares de design e arquitetura proprietários vêm com taxas de 
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subscrição elevadas, o que pode ser um desafio financeiro, especialmente para 
pequenos escritórios ou profissionais autônomos. Softwares livres, por outro lado, 
são geralmente disponíveis sem custo de aquisição, permitindo que os recursos 
sejam alocados de outra forma, como em hardware de melhor qualidade ou em 
treinamentos especializados. 

Além disso, o software livre geralmente é desenvolvido e suportado por uma co-
munidade ativa de usuários e desenvolvedores. Isso não só facilita a resolução de 
problemas, através do acesso direto a uma base de conhecimento coletiva e fó-
runs de discussão, mas também acelera a implementação de novas funcionalida-
des e correções de erros. Para arquitetos que dependem da evolução constante 
de suas ferramentas para manter-se competitivos, a dinâmica de desenvolvimento 
do software livre pode ser um fator crítico. 

Por fim, a adoção de software livre alinha-se com uma prática de sustentabilidade 
e responsabilidade social. Ao optar por soluções abertas, escritórios de arquitetu-
ra e designers podem evitar o bloqueio tecnológico imposto por fabricantes de 
software, garantindo maior controle sobre suas ferramentas de trabalho e contri-
buindo para uma cultura de compartilhamento de conhecimento e inovação cola-
borativa. 

As principais considerações ao migrar para software livre incluem a necessidade 
de treinamento para adaptação às novas ferramentas, a avaliação da compatibili-
dade com arquivos e formatos existentes e a disponibilidade de suporte técnico 
adequado. Contudo, muitos acham que os benefícios de longo prazo superam es-
ses desafios iniciais, especialmente quando consideramos a flexibilidade e as 
oportunidades de personalização que o software livre oferece. 
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1.2 Software livre e de código aberto 
são a mesma coisa? 
Software livre e software de código aberto são termos frequentemente usados de 
maneira intercambiável, mas eles representam filosofias ligeiramente diferentes 
sobre o uso e o desenvolvimento de software. Para arquitetos e designers, enten-
der essas diferenças pode ser crucial na escolha da ferramenta mais alinhada com 
suas necessidades profissionais e valores éticos. 

O conceito de software livre foca nas liberdades que ele proporciona aos usuários: 
a liberdade de usar o programa para qualquer propósito, de estudar como o pro-
grama funciona, de distribuir cópias para ajudar os outros, e de modificar o pro-
grama e distribuir estas modificações. A ênfase está na liberdade ética e moral de 
usar o software de maneira abrangente. 

Por outro lado, o termo "software de código aberto" foi introduzido para descrever 
algo similar, mas com uma abordagem mais prática e menos ideológica. O foco do 
código aberto está na vantagem técnica que o acesso ao código fonte proporcio-
na para o desenvolvimento colaborativo, que geralmente leva a produtos mais efi-
cientes, seguros e inovadores. Ele enfatiza benefícios práticos como qualidade, fle-
xibilidade e interoperabilidade, mais do que liberdades éticas. 

Para a prática arquitetônica, essa distinção pode influenciar a escolha de software 
em vários aspectos. Por exemplo, se um escritório valoriza a ética por trás de suas 
ferramentas e deseja promover um modelo de negócios que suporte liberdades 
fundamentais, eles podem preferir adotar software livre. Isso garante que eles pos-
sam usar, modificar, e distribuir suas ferramentas de trabalho sem restrições legais 
ou técnicas, alinhando suas práticas operacionais com seus princípios éticos. 

Por outro lado, se o foco estiver na colaboração técnica aberta e na integração 
com outros sistemas, o software de código aberto pode ser mais atraente. Este 
tipo de software geralmente possui comunidades ativas que priorizam a inovação 
e a melhoria contínua das ferramentas, o que pode ser crucial para profissionais 
que trabalham em projetos complexos e que precisam de tecnologia de ponta. 
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Em resumo, enquanto ambos os tipos de software oferecem acesso ao código fon-
te e oportunidades para personalização e melhorias, eles são orientados por prin-
cípios fundamentais distintos. A escolha entre software livre e de código aberto 
deve levar em conta as necessidades específicas do escritório ou do profissional, 
além de suas posturas éticas e operacionais. 

1.3 Qual a filosofia do software livre? 
A filosofia do software livre é fundamentada em quatro liberdades essenciais que 
são concedidas aos usuários, permitindo não apenas o uso, mas também a modifi-
cação e a distribuição do software. Essas liberdades são cruciais para arquitetos e 
designers, pois oferecem flexibilidade e controle sobre as ferramentas que utili-
zam no dia a dia profissional. Aqui estão as liberdades listadas e uma descrição de 
como cada uma pode beneficiar profissionais da área de arquitetura: 

- Liberdade 1: A liberdade de executar o programa como desejar, 
para qualquer propósito. 

 Esta liberdade garante que os arquitetos possam usar o software em qualquer 
tipo de projeto, seja comercial, pessoal ou acadêmico, sem preocupações com 
restrições de licença. 

- Liberdade 2: A liberdade de estudar como o programa funciona e 
adaptá-lo às suas necessidades (acesso ao código-fonte é um pré-
requisito). 

 Ter acesso ao código-fonte permite que arquitetos e designers modifiquem o 
software para integrá-lo melhor com outras ferramentas ou para otimizar seus pró-
prios processos e fluxos de trabalho, aumentando a eficiência e a produtividade. 
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- Liberdade 3: A liberdade de redistribuir cópias para ajudar ao pró-
ximo. 

 Essa liberdade facilita a colaboração entre colegas e escritórios de arquitetura, 
permitindo que compartilhem entre si ferramentas de software que provaram ser 
eficazes, sem a preocupação com violações de licença. 

- Liberdade 4: A liberdade de distribuir cópias de suas modificações 
a terceiros. 

 Isso permite que os arquitetos não só personalizem o software para atender às ne-
cessidades específicas de seus projetos, mas também vendam ou compartilhem 
essas versões modificadas. Contribuir com melhorias para a comunidade pode 
também ajudar no desenvolvimento de novas funcionalidades que beneficiem o 
campo da arquitetura como um todo. 

Estas liberdades são a espinha dorsal da filosofia do software livre, promovendo 
um ambiente de colaboração e inovação aberta. Para o profissional de arquitetura, 
isso significa maior controle sobre as ferramentas utilizadas, bem como a oportuni-
dade de influenciar e participar ativamente na evolução das tecnologias que mol-
dam seu campo de trabalho. 

1.4 Diferenças entre software livre e 
proprietário 
Software livre e software de código fechado (ou proprietário) diferem fundamen-
talmente em suas filosofias e nas liberdades que oferecem aos usuários. Para ar-
quitetos e designers, entender essas diferenças é crucial para escolher as ferra-
mentas que melhor se alinham com suas necessidades operacionais e éticas. Va-
mos explorar essas diferenças e as restrições impostas pelo software de código fe-
chado. 
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Principais diferenças: 

1. Acesso ao código-fonte: A diferença mais óbvia entre software livre e 
software de código fechado é o acesso ao código-fonte. No software li-
vre, o código-fonte é disponibilizado ao público, permitindo que qual-
quer pessoa estude, modifique, aprimore e distribua o software. Em 
contraste, o código-fonte de um software de código fechado é mantido 
em segredo pelo seu criador, limitando os usuários a usar o software 
como é fornecido, sem a possibilidade de modificação. 

2. Liberdade de uso: O software livre permite que você use o programa 
para qualquer propósito, sem restrições. Software de código fechado, 
por outro lado, muitas vezes vem com termos de licença que limitam o 
uso a certas aplicações, número de usuários, ou tipos de organizações 
(como restrições para uso comercial versus não comercial). 

3. Custo: Softwares livres geralmente são oferecidos gratuitamente, em-
bora doações e suporte pagos possam ser opcionais. Softwares de có-
digo fechado frequentemente requerem a compra de uma licença ou 
uma assinatura, o que pode representar um custo significativo, especi-
almente para softwares especializados em arquitetura e design. 

4. Suporte e desenvolvimento: O software livre muitas vezes é desen-
volvido e suportado por uma comunidade colaborativa de usuários e 
desenvolvedores. Isso pode levar a atualizações mais rápidas e a uma 
resposta mais ágil às necessidades dos usuários. Softwares de código 
fechado são mantidos por uma única empresa, que fornece todo o su-
porte e atualizações, às vezes a um custo adicional. 
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1.4.1 Restrições impostas por softwares de código 
fechado 

1. Restrições de modificação: Usuários de softwares de código fechado 
não podem modificar o software. Isso pode ser uma limitação significa-
tiva para profissionais que precisam de funcionalidades específicas ou 
que desejam integrar o software com outras ferramentas. 

2. Limitações de compartilhamento: Licenças de software proprietário 
frequentemente proíbem a redistribuição do software. Isso significa 
que você não pode compartilhar o software com colegas ou outras em-
presas, limitando a colaboração e o compartilhamento de recursos. 

3. Dependência do fornecedor: Usuários de softwares proprietários es-
tão sujeitos à continuidade do negócio do fornecedor e à sua vontade 
de continuar desenvolvendo e suportando o software. Isso pode resul-
tar em riscos se a empresa descontinuar o software ou mudar suas polí-
ticas de maneira que afetem negativamente os usuários. 

4. Transparência e segurança: Sem acesso ao código-fonte, é mais difícil 
verificar a segurança e a privacidade do software de código fechado. 
Problemas de segurança podem não ser transparentemente comunica-
dos ou resolvidos rapidamente. 

Compreender essas diferenças e restrições é essencial para arquitetos e designers 
que buscam escolher as melhores ferramentas para suas práticas, equilibrando ne-
cessidades de funcionalidade, custo, segurança e ética de software. 
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1.5 Quem são os desenvolvedores do 
software livre?  

   

Os desenvolvedores de software livre vêm de uma variedade ampla de back-
grounds, contribuindo para uma comunidade diversificada e multifacetada. Esses 
desenvolvedores podem ser estudantes, profissionais de TI, acadêmicos, entusias-
tas de tecnologia, ou mesmo funcionários de grandes empresas que apoiam o de-
senvolvimento de software livre. Para arquitetos e designers que utilizam ou consi-
deram usar software livre, entender quem são esses desenvolvedores e como eles 
contribuem para o ecossistema de software pode oferecer insights valiosos sobre 
a sustentabilidade e a inovação contínua dessas ferramentas. 

1. Contribuidores Individuais: Muitos desenvolvedores de software livre 
começam como usuários do software que desejam ajustar ou melhorar 
algo especificamente para suas necessidades. Com o tempo, eles po-
dem se tornar colaboradores ativos, enviando suas modificações de 
volta para a comunidade. Esses indivíduos muitas vezes trazem pers-
pectivas únicas de suas áreas profissionais, o que pode levar a inova-
ções significativas e aperfeiçoamentos no software. 
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2. Acadêmicos e Pesquisadores: Universidades e institutos de pesquisa 
são frequentemente envolvidos no desenvolvimento de software livre, 
seja como parte de projetos de pesquisa, seja como um meio de pro-
mover a colaboração aberta na academia. Esses desenvolvedores es-
tão frequentemente na vanguarda da inovação tecnológica, procuran-
do resolver problemas complexos e avançar no conhecimento através 
do compartilhamento e da colaboração aberta. 

3. Empresas e Organizações: Algumas empresas apoiam ativamente o 
desenvolvimento de software livre, seja por reconhecerem sua impor-
tância estratégica, seja por desejarem contribuir para a comunidade. 
Empresas como Google, IBM e Red Hat, por exemplo, empregam de-
senvolvedores para trabalhar em projetos de software livre, contribuin-
do para o ecossistema e utilizando esses projetos como parte de suas 
próprias soluções. 

4. Organizações Sem Fins Lucrativos: Existem várias organizações dedi-
cadas ao apoio ao software livre, como a Free Software Foundation e a 
Open Source Initiative. Essas organizações ajudam a coordenar os es-
forços de desenvolvimento, promover os valores do software livre e de 
código aberto, e defender os direitos dos usuários e desenvolvedores. 

5. Voluntários Apaixonados: Uma grande parte da força de trabalho por 
trás do software livre é composta por voluntários apaixonados que de-
dicam tempo e recursos para criar e manter projetos de software. Eles 
são muitas vezes motivados por uma crença na missão e nos valores do 
software livre e pelo desejo de ajudar os outros através da tecnologia. 

A colaboração e o compartilhamento de conhecimento são essenciais no mundo 
do software livre, com comunidades frequentemente utilizando plataformas como 
GitHub, fóruns de discussão e listas de e-mails para coordenar o desenvolvimento 
e discutir ideias. Para arquitetos e designers, entender que o software que utilizam 
é construído por uma rede tão ampla e dedicada pode oferecer um nível adicional 
de confiança e apreciação pelo software, além de oportunidades para contribuir e 
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influenciar o desenvolvimento de ferramentas que são cruciais para seu trabalho 
diário. 

1.6 Como o desenvolvimento do soft-
ware livre é financiado?  

   

O modelo de financiamento do software livre varia significativamente, dependen-
do do projeto, da comunidade e dos objetivos estratégicos por trás do software. 
Para arquitetos e designers que usam ou consideram migrar para software livre, 
compreender esses modelos de financiamento pode ajudar a avaliar a sustentabi-
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lidade e a viabilidade de longo prazo das ferramentas que escolhem. Aqui está um 
panorama de como o desenvolvimento, a hospedagem de servidores e outras ati-
vidades são financiadas no universo do software livre: 

1. Doações de Usuários e Simpatizantes: Muitos projetos de software li-
vre são financiados por doações de usuários individuais, empresas e 
outras organizações que valorizam o software e desejam apoiar sua 
continuidade. Plataformas como Patreon1, Open Collective2 e PayPal3 
são comumente usadas para facilitar essas doações. Esses fundos po-
dem cobrir custos de desenvolvimento, hospedagem de servidores, 
marketing e outras despesas operacionais. 

2. Patrocínio Corporativo: Algumas empresas investem em software livre 
como parte de sua estratégia de tecnologia. Essas empresas podem 
usar o software em seus produtos ou serviços e, portanto, têm um inte-
resse direto em sua manutenção e desenvolvimento. Empresas como 
Google, Meta e Microsoft, por exemplo, são conhecidas por empregar 
desenvolvedores para trabalhar exclusivamente em projetos de soft-
ware livre, proporcionando recursos financeiros e técnicos substanciais. 

3. Subvenções e Financiamento de Fundações: Projetos de software li-
vre também podem receber apoio de fundações e organizações sem 
fins lucrativos, como a Free Software Foundation e a Mozilla Foundati-
on. Essas entidades podem oferecer subvenções para projetos especí-
ficos que alinham com seus objetivos organizacionais, cobrindo custos 
desde o desenvolvimento até eventos e conferências. 

4. Mercadorias e Serviços Comerciais: Alguns projetos de software livre 
geram receita vendendo mercadorias como camisetas, adesivos, ou 

 1 https://www.patreon.com

 2 https://opencollective.com/

 3 https://www.paypal.com

https://www.patreon.com
https://www.patreon.com
https://opencollective.com/
https://opencollective.com/
https://www.paypal.com
https://www.paypal.com
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outros itens de marca. Outros oferecem serviços pagos, como suporte 
técnico avançado, consultoria ou treinamento especializado. Essa é 
uma forma de os projetos se manterem financeiramente enquanto ofe-
recem o software em si gratuitamente. 

5. Crowdfunding e Campanhas de Financiamento: Para projetos espe-
cíficos ou melhorias significativas em um software, os desenvolvedores 
podem recorrer ao crowdfunding para arrecadar fundos. Plataformas 
como Kickstarter e Indiegogo permitem que os desenvolvedores apre-
sentem suas ideias ao público e recebam financiamento direto dos 
usuários finais e interessados. 

6. Publicidade e Parcerias: Embora menos comum, alguns projetos de 
software livre podem gerar receita através de publicidade ou através 
de parcerias estratégicas com outras empresas ou organizações. Essas 
parcerias podem incluir o desenvolvimento de versões personalizadas 
do software para uso corporativo. 

7. Voluntariado: Muitos projetos de software livre contam com a contri-
buição voluntária de desenvolvedores, designers, administradores de 
sistemas e outros profissionais. Embora essa não seja uma fonte de fi-
nanciamento direto, o trabalho voluntário ajuda a reduzir os custos ge-
rais de desenvolvimento e manutenção. 

Para arquitetos e designers, escolher ferramentas sustentadas por modelos de fi-
nanciamento robustos e transparentes pode garantir acesso contínuo a atualiza-
ções, suporte e inovações. A diversidade desses modelos reflete a riqueza e a resi-
liência da comunidade de software livre, oferecendo aos usuários múltiplas op-
ções que podem alinhar-se com diferentes preferências e requisitos profissionais. 
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1.7 Quais são as licenças de software 
livre mais usadas? 

   

As licenças de software livre são cruciais para definir como os softwares podem ser 
usados, modificados e compartilhados. Para arquitetos e designers que usam ou 
estão considerando usar software livre, entender as diferentes licenças disponíveis 
pode ajudar a escolher ferramentas que se alinhem melhor com suas necessida-
des de projeto e colaboração. Aqui estão algumas das licenças de software livre 
mais utilizadas, com uma discussão sobre suas vantagens e restrições: 

1. GNU General Public License (GPL)4: 
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- Vantagens: A GPL é uma das licenças mais populares e influentes, co-
nhecida por sua forte proteção ao direito de modificação e redistribui-
ção do código. Ela garante que todos os derivados de um software GPL 
também sejam livres, o que é conhecido como "copyleft". Isso promove 
um ambiente de desenvolvimento colaborativo e garante que as melho-
rias permaneçam acessíveis à comunidade. 

- Restrições: A principal restrição da GPL é que qualquer software que 
incorpore código GPL deve também ser distribuído sob a GPL. Isso 
pode ser uma desvantagem para desenvolvedores que desejam incluir 
código GPL em produtos que não são totalmente livres. 

2. Apache License 2.05: 

- Vantagens: A licença Apache permite a utilização do software e de seu 
código-fonte tanto para projetos privados quanto comerciais, sem a exi-
gência de que as modificações sejam distribuídas. Ela também protege 
os contribuidores de reclamações legais, o que a torna atraente para 
empresas e desenvolvedores individuais. 

- Restrições: Embora seja uma licença permissiva, a Apache License não 
possui um efeito copyleft, o que significa que as modificações podem 
ser fechadas e não precisam ser compartilhadas com a comunidade. 

3. MIT License6: 

- Vantagens: A licença MIT é uma das mais permissivas e menos restriti-
vas no mundo do software livre. Ela permite o uso, cópia, modificação, 
distribuição e venda do software e de suas versões modificadas para 

 5 https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

 6 https://opensource.org/license/mit

https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://opensource.org/license/mit
https://opensource.org/license/mit
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qualquer propósito. Essa flexibilidade a torna extremamente popular 
entre os desenvolvedores de software livre e proprietário. 

- Restrições: Como é uma licença permissiva, não há muitas restrições. 
No entanto, isso também significa que o código pode ser incorporado 
em software proprietário sem a obrigação de divulgar as alterações ou 
contribuições de volta à comunidade. 

4. GNU Lesser General Public License (LGPL)7: 

- Vantagens: A LGPL é semelhante à GPL, mas com uma abordagem me-
nos restritiva para o uso de bibliotecas. Ela permite que bibliotecas sob 
a LGPL sejam incluídas em software não livre, desde que as modifica-
ções na biblioteca LGPL sejam liberadas sob a mesma licença. 

- Restrições: Embora mais flexível que a GPL para bibliotecas, a LGPL ain-
da exige que alterações na biblioteca sejam compartilhadas com a co-
munidade, o que pode ser visto como uma restrição por alguns desen-
volvedores. 

Estas licenças moldam de maneiras significativas como o software pode ser usado 
e desenvolvido. Para profissionais de arquitetura e design, escolher a ferramenta 
certa envolve considerar não apenas as características técnicas do software, mas 
também as implicações legais e colaborativas de sua licença. A escolha da licença 
certa pode facilitar a colaboração desejada, proteger contra usos não autorizados 
e garantir que as contribuições permaneçam abertas e acessíveis para benefício 
da comunidade e do projeto em geral. 

 7 https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.pt-br.html

https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.pt-br.html
https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.pt-br.html


30

1.8 Existem garantias relacionadas 
com atualizações e segurança? 
No mundo do software livre, as garantias para a entrega de atualizações e segu-
rança são tratadas de maneira distinta em comparação com o software proprietá-
rio. Para arquitetos e designers que dependem de software para desempenhar 
funções críticas, entender as nuances de como as atualizações e a segurança são 
gerenciadas pode influenciar significativamente a escolha das ferramentas. Vamos 
explorar como esses aspectos são geralmente tratados no software livre. 

Atualizações de Software 

- Sem Garantias Contratuais: Diferente do software proprietário, onde 
as atualizações podem ser parte de um acordo de licença ou serviço, o 
software livre raramente vem com garantias contratuais de atualizações. 
A natureza voluntária e comunitária do desenvolvimento de software li-
vre significa que as atualizações dependem da atividade da comunida-
de e do interesse dos desenvolvedores. 

- Comunidade Ativa: A frequência e a confiabilidade das atualizações de 
software livre muitas vezes dependem da saúde e da atividade de sua 
comunidade de desenvolvedores. Projetos com uma grande e ativa co-
munidade tendem a receber atualizações regulares, incluindo novas 
funcionalidades e correções de bugs. 

- Contribuições Externas: Em alguns casos, empresas ou indivíduos que 
dependem de um determinado software livre para suas operações po-
dem optar por financiar ou contribuir diretamente para o desenvolvi-
mento, garantindo assim que as atualizações necessárias sejam realiza-
das. 

Segurança 
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- Transparência: Uma das principais vantagens do software livre em ter-
mos de segurança é a sua transparência. O código fonte aberto permite 
que qualquer pessoa revise e analise o código em busca de potenciais 
vulnerabilidades, o que pode levar a uma identificação e correção mais 
rápidas de problemas de segurança. 

- Responsabilidade Compartilhada: A segurança no software livre é 
muitas vezes uma responsabilidade compartilhada. Embora a comuni-
dade possa identificar e corrigir vulnerabilidades, os usuários também 
têm a liberdade (e por vezes a responsabilidade) de aplicar patches e 
manter suas próprias instalações seguras. 

- Dependência da Comunidade: A capacidade de um projeto de soft-
ware livre para responder a ameaças de segurança depende fortemente 
da competência e do engajamento da sua comunidade. Projetos maio-
res e mais populares geralmente têm melhores respostas devido a um 
maior número de contribuidores. 

Considerações para Arquitetos e Designers 

Para profissionais que dependem de software para projetar e entregar projetos crí-
ticos, as seguintes considerações podem ajudar a mitigar os riscos associados à 
falta de garantias formais: 

- Escolher Softwares com Comunidades Ativas: Optar por software li-
vre que tenha uma comunidade de desenvolvedores grande e ativa 
pode ser uma forma de assegurar uma melhor gestão de atualizações e 
segurança. 

- Participação Ativa: Engajar-se na comunidade, seja através de feed-
back, financiamento ou mesmo contribuições diretas, pode ajudar a as-
segurar que o software continue a receber o suporte necessário. 
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- Planos de Contingência: Desenvolver e manter planos de contingên-
cia, incluindo a possibilidade de mudar para alternativas ou contratar 
suporte externo para manutenção e segurança, é prudente. 

Embora o software livre ofereça muitas vantagens, como flexibilidade e redução 
de custos, os arquitetos e designers devem estar cientes de que as garantias de 
atualizações e segurança podem ser mais incertas do que no software proprietá-
rio. Compreender e navegar por essas nuances é fundamental para maximizar o 
valor e minimizar os riscos ao adotar ferramentas de software livre. 

1.9 Papel do software livre na inde-
pendência e soberania 

   

O software livre desempenha um papel fundamental na promoção da indepen-
dência e da soberania tecnológica para indivíduos, organizações e até mesmo na-
ções. Para arquitetos e designers, que frequentemente dependem de tecnologia 
avançada para criar e comunicar suas visões, entender como o software livre con-
tribui para essa independência pode ser especialmente relevante. A adoção de 
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software livre oferece várias vantagens estratégicas que vão além da simples eco-
nomia de custos, impactando diretamente a liberdade de escolha e a segurança. 

- Independência de Fornecedores: Um dos principais benefícios do 
software livre é a independência de fornecedores específicos. Ao con-
trário do software proprietário, que muitas vezes prende os usuários a li-
cenças restritivas e atualizações controladas, o software livre permite 
que os usuários mantenham, modifiquem e controlem o software con-
forme necessário, sem depender de uma única empresa. 

- Customização e Localização: O software livre pode ser adaptado às 
necessidades locais sem as restrições impostas por licenças de software 
proprietário. Isso é particularmente valioso para arquitetos e designers 
que trabalham em contextos culturais ou regulatórios específicos, per-
mitindo-lhes ajustar ferramentas para atender a requisitos ou preferênci-
as locais. 

- Desenvolvimento Colaborativo: O modelo de desenvolvimento aber-
to do software livre incentiva a inovação colaborativa, permitindo que 
desenvolvedores de todo o mundo contribuam com suas ideias e me-
lhorias. Esse ambiente colaborativo não só acelera o desenvolvimento 
de novas tecnologias, como também dispersa o conhecimento técnico, 
reduzindo a dependência de poucos centros de inovação. 

- Compartilhamento de Conhecimento: Ao promover uma cultura de 
compartilhamento de conhecimento, o software livre ajuda na formação 
de uma base de conhecimento tecnológico que é acessível a todos. Isso 
é crucial para países e comunidades que buscam desenvolver suas pró-
prias capacidades tecnológicas e reduzir a dependência de soluções 
estrangeiras. 

- Transparência e Segurança: A natureza aberta do software livre garan-
te que qualquer pessoa possa examinar o código para vulnerabilidades 
de segurança, uma prática que é frequentemente restrita no software 
proprietário. Essa transparência aumenta a segurança geral do software, 
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uma vez que as falhas podem ser identificadas e corrigidas rapidamente 
por uma comunidade global. 

- Proteção Contra Obsolescência Planejada: O software livre protege 
os usuários contra a obsolescência planejada, prática comum entre for-
necedores de software proprietário que descontinuam suporte a produ-
tos mais antigos para forçar upgrades. Com o software livre, comunida-
des e organizações podem continuar a desenvolver e manter versões 
antigas conforme necessário. 

Para arquitetos e designers, o software livre não apenas facilita uma maior perso-
nalização de ferramentas tecnológicas, mas também fortalece a capacidade de 
controlar integralmente o processo de design sem restrições externas. A indepen-
dência tecnológica alcançada através do software livre permite uma maior experi-
mentação e adaptação, essenciais para a inovação contínua no campo da arquite-
tura e design. 
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1.10 Vantagens na migração para soft-
ware livre em arquitetura 

   

A migração para software livre na arquitetura oferece uma série de vantagens sig-
nificativas que podem transformar tanto a operação diária dos escritórios quanto 
os métodos de projeto e colaboração. Para arquitetos e designers, que frequente-
mente enfrentam desafios relacionados a custos, acessibilidade e personalização 
de software, o software livre surge como uma alternativa robusta e viável. Aqui es-
tão as principais vantagens que o software livre oferece ao campo da arquitetura: 

Redução de Custos 

- Eliminação de Licenças Caras: O uso de software livre elimina a neces-
sidade de adquirir licenças de software caras, que podem representar 
uma grande parte dos custos operacionais de um escritório de arquite-
tura. Isso é particularmente vantajoso para pequenos escritórios e pro-
fissionais autônomos, que podem acessar ferramentas poderosas sem o 
ônus financeiro. 

- Redução de Custos de Manutenção: Além de economizar na compra 
do software, os custos de manutenção e atualização também são reduzi-
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dos, pois muitas atualizações de software livre estão disponíveis gratui-
tamente e podem ser implementadas sem custos adicionais. 

Flexibilidade e Personalização 

- Adaptação às Necessidades Específicas: O software livre pode ser 
modificado e personalizado para atender às necessidades específicas 
de cada projeto ou escritório. Isso permite que os arquitetos adaptem 
suas ferramentas de software para melhor refletir as especificidades de 
seus trabalhos, ao invés de ajustar seus métodos aos limites do software 
proprietário. 

- Compatibilidade e Integração: O software livre frequentemente adere 
a padrões abertos, facilitando a integração com outras ferramentas e 
sistemas. Isso é crucial em arquitetura, onde a necessidade de usar dife-
rentes tipos de software para modelagem, simulação e apresentação é 
comum. 

Colaboração e Compartilhamento 

- Facilidade de Colaboração: Muitas ferramentas de software livre são 
projetadas com recursos de colaboração embutidos, permitindo que 
equipes de arquitetos trabalhem juntas de maneira mais eficiente, inde-
pendentemente de sua localização geográfica. 

- Comunidade de Suporte: A comunidade de usuários e desenvolvedo-
res de software livre é uma rica fonte de suporte e recursos. Arquitetos 
podem se beneficiar de fóruns, tutoriais e outros materiais educacionais 
que são frequentemente disponibilizados gratuitamente pela comuni-
dade. 

Inovação e Aprendizado Contínuo 

- Acesso a Novas Tecnologias: A natureza colaborativa e aberta do de-
senvolvimento de software livre incentiva a inovação constante, com no-
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vas funcionalidades sendo desenvolvidas e disponibilizadas regular-
mente. Isso permite que arquitetos acessem as tecnologias mais recen-
tes sem esperar por lançamentos comerciais. 

- Aprimoramento Profissional: Trabalhar com software livre oferece aos 
arquitetos a oportunidade de aprender mais sobre a tecnologia que 
usam. Isso pode aumentar suas habilidades técnicas e melhorar seu en-
tendimento dos processos digitais na arquitetura. 

Independência Tecnológica 

- Soberania sobre Ferramentas e Dados: Usando software livre, os ar-
quitetos têm total controle sobre suas ferramentas e dados. Isso elimina 
a dependência de empresas de software que podem descontinuar pro-
dutos, mudar termos de serviço ou aumentar preços. 

A migração para software livre pode ser uma mudança estratégica para escritórios 
de arquitetura, oferecendo não apenas uma redução de custos, mas também mai-
or flexibilidade, suporte colaborativo e acesso contínuo à inovação. Ao escolher 
essa via, os arquitetos ganham a capacidade de moldar suas ferramentas tecnoló-
gicas para servir melhor seus objetivos criativos e profissionais. 
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Capítulo 2 - Análise de 
Softwares de Código Aberto 
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2.1 Como escolher um software livre 
para arquitetura? 

   

Escolher o software livre adequado para seus projetos de arquitetura envolve uma 
série de considerações importantes que vão além da simples funcionalidade ou 
custo. O uso de software de código aberto pode oferecer flexibilidade, personali-
zação e uma comunidade colaborativa, mas também requer uma avaliação cuida-
dosa para garantir que atenda às suas necessidades específicas. 

Primeiramente, é fundamental entender o tipo de projeto e as necessidades espe-
cíficas que você tem. Projetos residenciais, comerciais, urbanísticos ou de interio-
res podem demandar diferentes funcionalidades. Por exemplo, enquanto o Blen-
der pode ser excelente para visualizações 3D e animações, o FreeCAD é mais ade-
quado para modelagem paramétrica detalhada de componentes construtivos. 

Avaliar a compatibilidade de formatos é outro ponto crucial. No ambiente colabo-
rativo e muitas vezes interdisciplinar da arquitetura, é importante que o software 
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escolhido possa exportar e importar formatos de arquivo que sejam compatíveis 
com outros softwares utilizados por engenheiros, designers de interiores e outros 
profissionais envolvidos no projeto. Softwares como o QCAD oferecem boas op-
ções de compatibilidade com formatos DWG (Versão Pro) e DXF, amplamente utili-
zados na indústria. 

A comunidade de usuários e o suporte disponível são também aspectos decisivos. 
Um software com uma comunidade ativa pode facilitar o aprendizado e a resolu-
ção de problemas através de fóruns, tutoriais e documentações detalhadas. Verifi-
car se existem recursos suficientes e acessíveis em sua língua pode ser um diferen-
cial importante. Além disso, algumas comunidades podem oferecer plugins ou 
módulos adicionais que enriquecem o software. 

A curva de aprendizado é uma consideração inevitável. Softwares livres muitas ve-
zes têm interfaces e lógicas operacionais distintas dos softwares proprietários mais 
comuns no mercado. Avalie se o tempo para aprendizado se alinha com os prazos 
e demandas de seus projetos. Em alguns casos, pode ser vantajoso dedicar tempo 
para treinamentos ou workshops específicos. 

Finalmente, a sustentabilidade e a ética por trás do uso de software livre não de-
vem ser subestimadas. Optar por soluções abertas pode ser um posicionamento 
alinhado com práticas mais sustentáveis e éticas de negócio, considerando a trans-
parência, a independência de fornecedores específicos e o incentivo à inovação 
colaborativa. 

Ao ponderar sobre esses aspectos, você estará mais apto a escolher um software 
que não apenas atenda às suas necessidades técnicas, mas que também contribua 
para o desenvolvimento profissional contínuo e para uma prática arquitetônica 
mais colaborativa e aberta. 
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2.2 Explorando opções de software li-
vre para arquitetura 

   

Explorar opções de softwares livres para arquitetura significa acessar um arsenal 
de ferramentas que podem ser adaptadas e personalizadas conforme as necessi-
dades de cada projeto. Vamos explorar alguns dos softwares mais utilizados e 
como eles podem ser aplicados no campo da arquitetura. 

GIMP (GNU Image Manipulation Program) é uma poderosa ferramenta de edição 
e criação de imagens. Ideal para arquitetos que precisam ajustar fotografias de 
projetos, criar montagens ou simulações visuais de ambientes modificados. Seu 
conjunto de ferramentas inclui manipulação de camadas, máscaras e uma vasta 
gama de filtros. (https://www.gimp.org/) 

Scribus é um programa de publicação de documentos que permite criar layouts 
sofisticados para apresentações de projetos ou portfólios arquitetônicos. Suporta 

https://www.gimp.org/
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formatos profissionais de saída como PDF/X-3, essencial para impressões de alta 
qualidade e documentações técnicas. (https://wiki.scribus.net/) 

Inkscape é um software de gráficos vetoriais, comparável a soluções pagas como 
o Adobe Illustrator. É excelente para a criação de esquemas arquitetônicos deta-
lhados, plantas baixas e elementos gráficos que exigem escalabilidade sem perda 
de qualidade. (https://inkscape.org/pt-br/) 

FreeCAD é um modelador paramétrico 3D, especialmente útil para detalhamento 
de projetos de engenharia e arquitetura. Permite a modelagem de peças e monta-
gens que podem ser ajustadas ou modificadas a qualquer momento através de 
seu histórico de construção. (https://www.freecad.org/) 

Blender é conhecido por suas robustas capacidades em modelagem, animação e 
renderização 3D. Arquitetos podem utilizá-lo para criar visualizações realísticas e 
animações de passeio virtual, proporcionando uma imersão no projeto ainda na 
fase de concepção. (https://www.blender.org/) 

BlenderBIM é uma extensão para Blender que adiciona funcionalidades de Mo-
delagem de Informações da Construção (BIM), permitindo trabalhar com normas 
de construção e simulações mais complexas, integrando informações arquitetôni-
cas com precisão. (https://blenderbim.org/) 

QCAD é um aplicativo de CAD 2D com uma interface simples e funcionalidades 
que cobrem a maioria das necessidades de desenho técnico em arquitetura. É 
uma opção leve para quem precisa de uma ferramenta rápida e eficiente para 
plantas e elevações. (https://www.qcad.org/en/) 

QGIS é um sistema de informações geográficas que permite a análise e a visualiza-
ção de dados espaciais. No contexto arquitetônico, é útil para planejamento urba-
no, análise de terrenos e integração de projetos ao contexto geográfico e ambien-
tal. (https://qgis.org/pt_BR/site/) 

Estas ferramentas de software livre oferecem aos profissionais de arquitetura a li-
berdade de explorar, modificar e implementar soluções inovadoras sem as limita-

https://wiki.scribus.net/
https://inkscape.org/pt-br/
https://www.freecad.org/
https://www.blender.org/
https://blenderbim.org/
https://www.qcad.org/en/
https://qgis.org/pt_BR/site/
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ções impostas por licenças de software proprietário, proporcionando um ambien-
te de trabalho mais flexível e adaptável às necessidades de cada projeto. 

No Solare, você encontra cursos gratuitos sobre a maioria desses softwares em: 
https://solare.org.br/cursos/ 

2.3 GIMP 

   

GIMP, ou GNU Image Manipulation Program, é uma ferramenta de edição de ima-
gem poderosa e versátil que serve como um excelente recurso para profissionais 
de arquitetura que buscam uma solução robusta e sem custo para tratamento de 
imagens. Sua capacidade de manipular imagens digitais de diversas formas o tor-
na ideal para uma série de aplicações no campo da arquitetura. 

Para arquitetos, uma das principais utilizações do GIMP é na criação e edição de vi-
sualizações de projetos. Isso inclui ajustar cores e iluminação em renderizações di-
gitais para melhor refletir o ambiente real ou a intenção estética do projeto. Altera-

https://solare.org.br/cursos/
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ções como estas são fundamentais para apresentar um projeto de maneira mais 
realista ou atraente para clientes e investidores. 

Outro uso importante do GIMP na arquitetura é na montagem de pranchas de 
apresentação. Com o software, é possível compor imagens, textos e gráficos de 
forma eficaz, criando layouts que ajudam a comunicar as ideias do projeto de ma-
neira clara e profissional. A habilidade de trabalhar com camadas múltiplas e más-
caras de ajuste permite um controle detalhado sobre cada elemento do layout, 
possibilitando refinamentos precisos sem a necessidade de outras ferramentas es-
pecializadas. 

O GIMP também é uma excelente ferramenta para a retocagem de fotos de proje-
tos já construídos. Arquitetos frequentemente precisam de fotografias de suas 
obras para portfólios, concursos ou publicações. Utilizando o GIMP, é possível cor-
rigir imperfeições, ajustar a exposição e melhorar a qualidade geral das imagens, 
garantindo que representem adequadamente a qualidade e o detalhe dos proje-
tos. 

Além disso, o software oferece funcionalidades avançadas como a criação de ima-
gens compostas e manipulações artísticas, que podem ser usadas para explorar vi-
sualmente alterações no design ou impactos de intervenções urbanísticas antes de 
serem efetivamente implementadas. Essa capacidade é particularmente útil em es-
tágios preliminares de design, onde várias opções estão sendo consideradas. 

Com uma interface personalizável e uma ampla gama de plugins disponíveis, 
GIMP se adapta bem ao fluxo de trabalho de arquitetos que necessitam de uma 
ferramenta de edição de imagens poderosa sem o investimento associado a 
softwares proprietários. Além disso, como um software de código aberto, GIMP 
oferece a possibilidade de ser personalizado ainda mais por desenvolvedores 
dentro do próprio escritório de arquitetura, para atender necessidades muito es-
pecíficas do ambiente de design arquitetônico. 
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2.4 Scribus  

   

Scribus é um software de publicação desktop de código aberto que oferece uma 
solução robusta para a criação de layouts profissionais de documentos, uma ne-
cessidade frequente em escritórios de arquitetura. Este programa é particularmen-
te valioso para arquitetos por sua capacidade de gerar documentos de alta quali-
dade, como pranchas de apresentação, portfólios, relatórios técnicos e material 
promocional. 

Uma das principais vantagens do Scribus é a sua habilidade em manipular textos e 
imagens com precisão. Arquitetos podem usar o Scribus para criar pranchas de 
apresentação que combinem imagens renderizadas, desenhos técnicos e textos 
explicativos de forma coesa e atraente. A ferramenta permite um controle detalha-
do sobre o alinhamento, o espaçamento e a tipografia, garantindo que todos os 
elementos do layout se harmonizem perfeitamente. 

Além disso, o Scribus suporta cores em CMYK, essencial para a impressão de qua-
lidade profissional. Isso é crucial quando os arquitetos precisam imprimir seus pro-
jetos para apresentações a clientes ou para a participação em concursos, onde a 
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precisão da cor e a qualidade do material impresso podem impactar significativa-
mente a percepção do projeto. 

O Scribus também se destaca na criação de documentos interativos em PDF, como 
formulários ou portfólios digitais que podem incluir links e outros recursos multi-
mídia. Essa capacidade é particularmente útil para arquitetos que desejam com-
partilhar seus trabalhos digitalmente de maneira mais interativa e engajadora, per-
mitindo aos clientes explorar o conteúdo de maneira mais dinâmica. 

Para arquitetos envolvidos em publicações, como livros ou revistas especializadas 
em arquitetura, o Scribus oferece ferramentas de gerenciamento de páginas e re-
visão que facilitam a organização de conteúdos longos e complexos. A integração 
com softwares de edição de imagem e vetor, como GIMP e Inkscape, permite um 
fluxo de trabalho contínuo, onde imagens e gráficos podem ser importados direta-
mente para o Scribus com alta fidelidade. 

Finalmente, o suporte a scripts em Python do Scribus permite a automação de ta-
refas repetitivas, como a formatação de números de páginas ou a atualização de 
datas em calendários de projetos, economizando tempo e aumentando a eficiên-
cia. 

Em suma, Scribus é uma ferramenta extremamente útil para arquitetos, proporcio-
nando um controle meticuloso sobre o design e a produção de documentos visu-
ais, desde pranchas de projeto até documentos interativos, todos essenciais para a 
comunicação eficaz na arquitetura moderna. 
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2.5 Inkscape 

   

Inkscape é um software de gráficos vetoriais de código aberto que se destaca 
como uma ferramenta essencial para arquitetos e designers que procuram uma 
solução eficaz e sem custo para desenho técnico e criação de elementos gráficos. 
Este programa é particularmente útil para a elaboração de esquemas, detalha-
mentos, plantas baixas e qualquer outra documentação técnica que exija precisão 
e clareza. 

Para arquitetos, a capacidade de Inkscape de trabalhar com precisão de vetor é 
uma das suas maiores vantagens. Diferente de imagens rasterizadas, os gráficos 
vetoriais podem ser redimensionados infinitamente sem perda de qualidade, o 
que é crucial para manter a clareza dos detalhes em diferentes escalas de apresen-
tação. Isso é essencial ao se criar plantas baixas ou elevações que precisam ser im-
pressas em diferentes tamanhos ou exibidas em variadas resoluções. 
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Inkscape também suporta uma ampla gama de tipos de arquivos, incluindo PDF, 
EPS, SVG, e DXF, o que facilita a interoperabilidade com outros softwares CAD uti-
lizados em arquitetura. Esta compatibilidade é vital para integrar desenhos técni-
cos criados em Inkscape com outros documentos e projetos desenvolvidos em 
plataformas CAD mais tradicionais. 

Outra aplicação importante de Inkscape na arquitetura é na criação de apresenta-
ções visuais. Com suas poderosas ferramentas de desenho e manipulação de ob-
jetos, arquitetos podem desenvolver elementos visuais complexos, como perspec-
tivas isométricas detalhadas, diagramas de conceito e representações esquemáti-
cas que ajudam a comunicar ideias de design de maneira mais efetiva. O software 
oferece funcionalidades avançadas como edição de nós, alinhamento de objetos, 
e uma série de filtros e efeitos que podem enriquecer visualmente qualquer apre-
sentação. 

Inkscape também é utilizado para personalizar e criar gráficos para documentação 
de projeto, como símbolos arquitetônicos personalizados, legendas e anotações. 
A habilidade de criar bibliotecas de símbolos reutilizáveis economiza tempo e ga-
rante consistência ao longo de todo o projeto. 

Além das aplicações práticas no dia a dia do design arquitetônico, Inkscape é uma 
ferramenta valiosa para branding e marketing de escritórios de arquitetura. É pos-
sível desenhar logotipos, cabeçalhos para sites, e materiais promocionais, manten-
do uma identidade visual coerente e profissional sem a necessidade de investir 
em softwares adicionais. 

Em resumo, Inkscape oferece aos arquitetos uma plataforma flexível e poderosa 
para a criação de uma vasta gama de gráficos vetoriais. Sua compatibilidade, ca-
pacidade de integração e ferramentas especializadas fazem dele uma escolha ex-
celente para profissionais que buscam maximizar suas capacidades de design vi-
sual sem comprometer a qualidade ou incorrer em custos elevados. 
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2.6 FreeCAD 

   

FreeCAD é um modelador paramétrico 3D de código aberto que tem ganhado es-
paço significativo na indústria de arquitetura, especialmente com a incorporação 
de sua bancada BIM (Building Information Modeling). Esta funcionalidade transfor-
ma o FreeCAD em uma ferramenta extremamente potente para arquitetos e enge-
nheiros que buscam integrar o design arquitetônico com informações construtivas 
detalhadas, tudo dentro de uma plataforma livre e flexível. 

A bancada BIM do FreeCAD permite aos arquitetos criar e manipular estruturas e 
elementos construtivos com um nível de detalhamento e precisão que é essencial 
para o planejamento, a execução e a manutenção de edifícios. Com esta ferramen-
ta, é possível modelar paredes, janelas, portas, lajes, e outros componentes cons-
trutivos, mantendo todas as informações relacionadas, como materiais, dimensões, 
localizações e propriedades térmicas. 

Um dos principais benefícios de utilizar a bancada BIM em FreeCAD é a sua capa-
cidade de adaptação. Diferente de muitas soluções BIM proprietárias, FreeCAD 
permite que os usuários modifiquem e ampliem o software para atender às neces-
sidades específicas de seus projetos. Isso é possível graças à natureza de código 
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aberto do programa, que oferece aos usuários a liberdade de personalizar e me-
lhorar suas funcionalidades. 

Além disso, a interação entre diferentes disciplinas é facilitada no FreeCAD BIM. O 
software suporta a importação e exportação de arquivos em formatos padrão da 
indústria, como IFC (Industry Foundation Classes), permitindo uma colaboração 
eficaz entre arquitetos, engenheiros e construtores. Isso garante que todas as par-
tes envolvidas no projeto possam acessar e trabalhar com os mesmos dados, man-
tendo a consistência e a precisão ao longo de todo o processo de construção. 

FreeCAD também inclui ferramentas para análise e simulação, permitindo que os 
arquitetos realizem estudos de incidência solar, análise energética e outros tipos 
de simulações ambientais diretamente no software. Essas capacidades são essen-
ciais para o design sustentável e para atender às normativas de eficiência energéti-
ca em projetos contemporâneos. 

A documentação de projetos é outra área em que a bancada BIM do FreeCAD se 
destaca. O software permite gerar automaticamente plantas, cortes e elevações a 
partir do modelo 3D, além de listas de quantitativos e especificações de materiais. 
Essa automatização reduz o tempo necessário para preparar documentações de 
construção e aumenta a precisão das informações, minimizando erros e discrepân-
cias que podem ocorrer em processos manuais. 

Em suma, a bancada BIM do FreeCAD oferece uma alternativa poderosa e custo-
mizável às ferramentas BIM proprietárias, equipando arquitetos com um conjunto 
de recursos que apoiam a concepção, a construção e a gestão de edifícios de ma-
neira integrada e eficiente. Com o uso do FreeCAD BIM, profissionais de arquitetu-
ra podem elevar seus projetos a um novo nível de detalhamento e colaboração, 
promovendo uma construção mais informada e sustentável. 
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2.7 Blender 

   

Blender é um software de modelagem, animação e renderização 3D de código 
aberto que se estabeleceu como uma ferramenta poderosa para uma ampla gama 
de aplicações, incluindo arquitetura. Sua capacidade de criar visualizações arqui-
tetônicas detalhadas e realistas, juntamente com animações e simulações comple-
xas, faz dele uma escolha valiosa para profissionais do setor. 

A principal aplicação do Blender na arquitetura é na criação de renderizações fo-
torealistas. Com seu motor de renderização avançado, como o Cycles, Blender 
permite que os arquitetos produzam imagens de alta qualidade que mostram 
como os projetos irão aparecer na realidade. Isso é crucial para apresentações a 
clientes, competições ou para a visualização de impactos antes da construção. A 
capacidade de ajustar iluminação, materiais e texturas em detalhes contribui signi-
ficativamente para o realismo dessas imagens. 

Além das renderizações estáticas, Blender é excepcional na criação de passeios 
virtuais e animações. Essas ferramentas são indispensáveis para explorar o espaço 
arquitetônico de maneira dinâmica, oferecendo aos clientes e investidores uma vi-
são mais imersiva e compreensível do projeto. Pode-se navegar pelo modelo ar-
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quitetônico, observando cada detalhe, o que ajuda a detectar potenciais proble-
mas ou melhorias no design antes da execução. 

Blender também serve como uma ferramenta de modelagem arquitetônica. Com 
um sistema de modelagem robusto que suporta tanto modelagem poligonal 
quanto operações booleanas, os arquitetos podem criar modelos complexos de 
edifícios, incluindo interiores detalhados e elementos decorativos específicos. A 
modelagem no Blender é intuitiva e flexível, permitindo alterações rápidas durante 
as fases de concepção e desenvolvimento do projeto. 

A integração de Blender com outras ferramentas de software também é uma van-
tagem significativa. Ele pode importar e exportar uma variedade de formatos de 
arquivo, como STL, OBJ, FBX, e DAE, o que facilita a colaboração em projetos que 
utilizam diferentes softwares e disciplinas. Essa capacidade torna Blender uma par-
te integrante do fluxo de trabalho em muitos escritórios de arquitetura que traba-
lham com simulações e visualizações 3D. 

Além disso, Blender é equipado com funcionalidades para simulações físicas e 
efeitos visuais, como simulação de fluidos, dinâmica de partículas e soft body dy-
namics. Esses recursos podem ser utilizados para simular aspectos ambientais, 
como o movimento da água ou a interação de luz natural com os materiais do edi-
fício, o que ajuda na análise de desempenho e estética do projeto. 

Em resumo, Blender oferece aos arquitetos uma plataforma poderosa para explo-
rar, desenvolver e apresentar seus projetos de maneira altamente visual e interati-
va. Com a capacidade de produzir tanto detalhes técnicos precisos quanto visuali-
zações impressionantes, Blender é uma ferramenta indispensável na caixa de fer-
ramentas do arquiteto moderno. 
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2.8 BlenderBIM 

   

BlenderBIM é uma extensão do popular software Blender, trazendo recursos de 
Modelagem de Informação da Construção (BIM) para um ambiente que é tradicio-
nalmente conhecido por suas robustas capacidades de modelagem e renderiza-
ção 3D. Esta combinação oferece uma solução poderosa para arquitetos e profissi-
onais do setor de construção, que agora podem integrar complexos dados de 
construção com visualizações de alta qualidade. 

O BlenderBIM permite a arquitetos modelar com precisão de acordo com padrões 
BIM, o que significa que além de criar representações visuais detalhadas, o soft-
ware também pode gerenciar informações construtivas detalhadas. Isso inclui da-
dos sobre os materiais utilizados, especificações técnicas, análises de custo, e cro-
nogramas de construção, todos integrados ao modelo 3D. Essa integração de da-
dos torna o BlenderBIM uma ferramenta extremamente valiosa em todas as fases 
do projeto, desde o conceito inicial até a construção e manutenção subsequente 
do edifício. 

Um dos principais benefícios do BlenderBIM é sua capacidade de melhorar a cola-
boração interdisciplinar. Com a exportação e importação compatível com o forma-
to Industry Foundation Classes (IFC), padrão na indústria para BIM, BlenderBIM fa-
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cilita a troca de informações entre diferentes disciplinas e softwares usados em ar-
quitetura, engenharia e construção. Isso assegura que todos os envolvidos no pro-
jeto estejam trabalhando com as mesmas informações atualizadas, reduzindo er-
ros e desencontros que são comuns em projetos complexos. 

Além disso, BlenderBIM é altamente personalizável, permitindo que os usuários 
ajustem e expandam suas funcionalidades conforme necessário. Isso é possível 
devido à natureza de código aberto tanto do Blender quanto da própria extensão 
BlenderBIM. Os usuários podem desenvolver seus próprios scripts ou adaptar os 
existentes para atender a necessidades específicas, o que oferece uma flexibilida-
de raramente disponível em softwares BIM proprietários. 

No que diz respeito à visualização, o BlenderBIM se destaca. Utilizando o motor de 
renderização avançado do Blender, os arquitetos podem produzir imagens e ani-
mações que não apenas parecem excepcionalmente realistas, mas que também 
são enriquecidas com os dados integrados do BIM. Essas visualizações podem ser 
usadas para análises de conflito, simulações de desempenho do edifício e apre-
sentações impactantes para clientes e stakeholders. 

Por fim, o BlenderBIM oferece ferramentas específicas para análises e verificações 
de conformidade. Os profissionais podem utilizar o software para garantir que o 
design está em conformidade com as normas e regulamentos locais, uma parte 
crucial do processo de design e construção. Isso inclui a capacidade de verificar 
acessibilidades, segurança contra incêndios e outras normas essenciais de forma 
integrada ao processo de design. 

Em resumo, BlenderBIM não é apenas uma extensão para modelagem BIM dentro 
do Blender; é uma revolução na forma como os dados construtivos são integrados 
com visualizações de alta fidelidade, tornando-o uma ferramenta indispensável 
para arquitetos que buscam inovação, precisão e eficiência em seus projetos. 
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2.9 QCAD 

   

QCAD é um software de CAD 2D de código aberto que se destaca como uma fer-
ramenta versátil e acessível para arquitetos focados em projetos de arquitetura e 
engenharia. Sua interface intuitiva e funcionalidades abrangentes tornam-no uma 
escolha popular entre profissionais que necessitam de uma solução eficaz para de-
senho técnico. 

Uma das características mais notáveis do QCAD é a existência de duas versões dis-
tintas: a versão Community e a versão Professional. A versão Community é total-
mente gratuita e oferece uma ampla gama de funcionalidades que podem aten-
der às necessidades básicas de desenho técnico. Ela é ideal para estudantes e 
profissionais que estão começando a explorar ferramentas CAD ou que necessi-
tam de uma solução de baixo custo para projetos menos complexos. 

Por outro lado, a versão Professional do QCAD, que é paga, oferece um conjunto 
de recursos significativamente expandido. Esta versão inclui funcionalidades avan-
çadas como scripting em ECMAScript para automação de tarefas, suporte a fontes 
TrueType, e ferramentas adicionais de desenho e edição. Essas características adi-
cionais são especialmente úteis para profissionais que trabalham em projetos mais 
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complexos e que exigem maior flexibilidade e capacidade de personalização em 
seus softwares. 

Para arquitetos, QCAD oferece uma solução eficiente para a criação de plantas 
baixas, cortes, elevações e outros desenhos técnicos. Com ferramentas que permi-
tem um controle preciso sobre elementos de desenho, como linhas, polígonos, cír-
culos e curvas Bézier, os profissionais podem elaborar detalhes técnicos com alta 
precisão. Além disso, o software suporta camadas e blocos, permitindo aos usuári-
os organizar seus desenhos de forma eficiente e modificar componentes com faci-
lidade. 

A capacidade de manipular dimensões e escalas de forma flexível também é um 
ponto forte do QCAD, tornando-o particularmente útil para arquitetos que preci-
sam adaptar seus desenhos a diferentes padrões de medida ou apresentações. O 
software também inclui uma biblioteca extensa de componentes prontos para uso, 
como portas e janelas, que podem ser inseridos rapidamente em qualquer proje-
to, agilizando o processo de design. 

Além disso, QCAD é compatível com os principais formatos de arquivo CAD, 
como DXF e DWG (Versão Pro), permitindo a integração fácil com outros softwares 
e a colaboração eficiente entre diferentes membros de uma equipe de projeto. 
Isso é crucial em ambientes de trabalho colaborativos, onde diversos profissionais 
precisam acessar e modificar os mesmos arquivos de projeto. 

Em resumo, QCAD se apresenta como uma solução robusta e acessível para dese-
nho técnico em arquitetura, oferecendo versões que se adaptam tanto a usuários 
básicos quanto a profissionais que exigem um arsenal mais completo de ferramen-
tas. Com sua compatibilidade e recursos avançados, QCAD é uma ferramenta vali-
osa para qualquer arquiteto que busca eficiência e precisão em seus projetos ar-
quitetônicos. 
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2.10 QGiS 

   

QGIS é um poderoso sistema de informações geográficas (GIS) de código aberto 
que é altamente valorizado por arquitetos e urbanistas devido à sua capacidade 
de incorporar e analisar dados geoespaciais em projetos de planejamento e de-
sign. Para profissionais de arquitetura, QGIS oferece ferramentas essenciais para 
análise de sites, planejamento urbano e gestão de paisagens, tornando-se uma 
ferramenta indispensável para projetos que requerem uma compreensão aprofun-
dada do contexto geográfico. 

Uma das principais aplicações de QGIS na arquitetura é na análise preliminar de 
sites. Arquitetos podem usar o software para importar, visualizar e manipular da-
dos geoespaciais de várias fontes, como imagens de satélite, mapas topográficos 
e dados cadastrais. Essa capacidade permite realizar estudos de localização deta-
lhados, identificando características como inclinações do terreno, orientação solar, 
e proximidades a infraestruturas essenciais como vias de acesso, redes de água e 
eletricidade.  

Além disso, QGIS facilita a simulação de impacto ambiental de projetos arquitetô-
nicos. Por exemplo, é possível modelar como diferentes alturas e configurações de 
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edifícios afetam a exposição solar de áreas adjacentes ou como alterações no uso 
do solo podem impactar o escoamento de águas pluviais. Essas análises são cruci-
ais para desenvolver projetos sustentáveis e minimizar impactos negativos no 
meio ambiente. 

QGIS também é uma ferramenta valiosa para o planejamento urbano e regional. 
Com ele, arquitetos podem colaborar em projetos de larga escala, integrando da-
dos de várias disciplinas e stakeholders. O software suporta a criação de mapas te-
máticos, análises espaciais e modelagem de dados, que são essenciais para enten-
der as dinâmicas urbanas e para o planejamento de serviços públicos, zonas resi-
denciais, comerciais e industriais. 

A capacidade de integrar QGIS com outros softwares de CAD e BIM é outra vanta-
gem significativa. Isso permite que os arquitetos trabalhem de forma contínua en-
tre o design arquitetônico detalhado e o contexto geográfico mais amplo. A inte-
roperabilidade entre QGIS e outras ferramentas facilita o fluxo de trabalho e per-
mite que informações geoespaciais detalhadas sejam incorporadas diretamente 
nos modelos de construção. 

Por fim, QGIS se destaca na criação de visualizações e apresentações. Arquitetos 
podem usar o software para gerar mapas de alta qualidade e outros gráficos visu-
ais que ajudam a comunicar os aspectos técnicos e conceituais de seus projetos 
para clientes, autoridades regulatórias e o público em geral. A capacidade de per-
sonalizar essas visualizações com camadas de dados, símbolos e estilos garante 
que as apresentações sejam não apenas informativas, mas também visualmente 
atraentes. 

Em resumo, QGIS oferece aos arquitetos uma gama de ferramentas poderosas 
para integrar dados geográficos nos processos de design e planejamento. Seja 
para análise de site, planejamento urbano ou gestão ambiental, QGIS ajuda a criar 
projetos mais informados, sustentáveis e adaptados ao seu contexto geográfico. 
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Capítulo 3 - Migração de Da-
dos e Interoperabilidade 
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3.1 Migração de Dados e Interoperabi-
lidade em software livre 

   

Ao considerar a migração para softwares de código aberto no campo da arquite-
tura, é fundamental entender os desafios e soluções associados à migração de da-
dos e interoperabilidade entre diferentes plataformas. A natureza aberta destas 
ferramentas oferece flexibilidade e customização, mas também exige uma aborda-
gem cuidadosa para garantir a compatibilidade e eficácia dos dados transferidos. 

Para iniciar o processo de migração de dados, é essencial começar com uma audi-
toria completa dos dados e formatos de arquivos atualmente utilizados em seu flu-
xo de trabalho de projeto. Ferramentas proprietárias frequentemente utilizam for-
matos de arquivo específicos que podem não ser diretamente compatíveis com 
softwares de código aberto. Identificar esses formatos e entender suas estruturas 
internas é o primeiro passo para planejar uma transição suave. 
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Uma vez que os formatos de dados são mapeados, o próximo passo é explorar fer-
ramentas de conversão de dados. Existem várias ferramentas de código aberto 
disponíveis que facilitam a conversão de dados entre diferentes formatos. Por 
exemplo, o FreeCAD, uma popular ferramenta de modelagem 3D de código aber-
to, oferece suporte para importação e exportação de uma variedade de formatos 
de arquivo usados em arquitetura, como STEP, IGES e DXF. Utilizar essas ferra-
mentas pode ajudar a superar as barreiras iniciais de interoperabilidade. 

Outra consideração importante é a integração entre diferentes softwares de códi-
go aberto. Ao contrário das soluções proprietárias que muitas vezes são projeta-
das para funcionar bem dentro de um ecossistema fechado, as ferramentas de có-
digo aberto são desenvolvidas de maneira mais modular. Isso significa que você 
pode precisar integrar vários softwares para manter um fluxo de trabalho eficiente. 
Por exemplo, combinar o Blender para renderização detalhada com o FreeCAD 
para modelagem precisa pode ser uma solução poderosa. A chave aqui é garantir 
que os dados possam ser facilmente transferidos entre esses programas sem per-
da de informações. 

Para facilitar a colaboração em projetos que ainda utilizam software proprietário, é 
útil adotar formatos de arquivo universais durante o período de transição. Por 
exemplo, o formato de arquivo IFC (Industry Foundation Classes)1 é amplamente 
reconhecido na indústria da construção e pode ser utilizado tanto em plataformas 
de código aberto quanto proprietárias. Isso não apenas garante a interoperabili-
dade mas também mantém a integridade do projeto ao longo de várias fases e re-
visões. 

A adoção de protocolos de versionamento e controle de revisões é outra prática 
recomendada. Utilizar sistemas como o Git pode ajudar a manter versões consis-
tentes de documentos de projeto e facilita a colaboração entre equipes que po-
dem estar geograficamente dispersas. 

 1 https://solare.org.br/2023/12/18/quais-sao-as-versoes-dos-arquivos-ifc/

https://solare.org.br/2023/12/18/quais-sao-as-versoes-dos-arquivos-ifc/
https://solare.org.br/2023/12/18/quais-sao-as-versoes-dos-arquivos-ifc/
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Finalmente, é importante participar ativamente da comunidade de código aberto. 
Contribuir com feedback e até código para projetos de software pode ajudar a 
melhorar as ferramentas que você utiliza. Além disso, interagir com outros profissi-
onais que estão enfrentando desafios similares pode proporcionar insights valio-
sos e soluções inovadoras para problemas comuns de interoperabilidade e migra-
ção de dados. 

A migração para soluções de software de código aberto na arquitetura não é ape-
nas uma mudança técnica, mas também uma oportunidade para repensar proces-
sos e colaborações dentro do campo. Com o planejamento correto e a utilização 
das ferramentas adequadas, a transição pode ser realizada de maneira eficaz, ga-
rantindo a longevidade e a adaptabilidade dos seus projetos arquitetônicos. 

3.2 O que são arquivos binários? 

   

Arquivos binários são uma forma de armazenamento de dados em que as informa-
ções são codificadas em formato binário, uma sequência de bytes que representa 
os dados de maneira eficiente para processamento por computadores, mas não é 
diretamente legível por humanos. Esses arquivos podem conter qualquer tipo de 
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dado, desde texto até imagens e dados complexos de programas, sendo frequen-
temente usados para armazenar as informações de maneira compacta e eficiente. 

No contexto da arquitetura, formatos de arquivo como DWG, usado pelo Auto-
CAD, e RVT, utilizado pelo Revit, são exemplos de arquivos binários proprietários. 
Esses formatos são desenvolvidos e controlados por uma única empresa, o que 
significa que os detalhes exatos de como as informações são armazenadas muitas 
vezes não são divulgados publicamente ou estão sujeitos a restrições legais de 
acesso e uso. 

A principal dificuldade com arquivos binários proprietários é a interoperabilidade. 
Por exemplo, se um escritório de arquitetura decidir mudar de um software propri-
etário para uma solução de código aberto, pode enfrentar desafios significativos 
para acessar e utilizar plenamente os dados de projetos antigos armazenados em 
formatos proprietários. A conversão desses dados para formatos que podem ser li-
dos por softwares de código aberto muitas vezes requer ferramentas especiais de 
conversão, que podem não garantir a fidelidade total dos dados originais. 

Além disso, a manipulação de arquivos binários requer entendimento e capacida-
de técnica específica, especialmente quando se trata de extrair ou modificar infor-
mações sem o software original para o qual o arquivo foi criado. Isso pode limitar a 
capacidade dos profissionais de modificar, visualizar ou analisar projetos sem a de-
pendência do software proprietário original, criando um ambiente onde os dados 
podem se tornar inacessíveis ou obsoletos se o acesso ao software for perdido ou 
descontinuado. 

Outra restrição significativa é a questão da segurança e da longevidade dos da-
dos. Dependendo exclusivamente de formatos de arquivo proprietários, os escri-
tórios de arquitetura correm o risco de perder acesso aos seus próprios arquivos 
de projeto se as versões mais antigas do software não forem mais suportadas. 
Além disso, a segurança dos dados pode ser uma preocupação, já que os arquivos 
proprietários podem incluir medidas de proteção que impedem a cópia ou edição 
não autorizada, limitando a flexibilidade no uso dos dados. 

Diante dessas dificuldades, muitos profissionais e empresas podem considerar 
vantajoso migrar para formatos de arquivo abertos, que são mais flexíveis e melhor 
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suportados por uma variedade de ferramentas de software. Esses formatos promo-
vem uma maior facilidade de acesso e manipulação de dados, além de contribuir 
para a sustentabilidade e acessibilidade de longo prazo dos arquivos de projeto. A 
migração para esses formatos, no entanto, deve ser planejada cuidadosamente 
para garantir que a integridade e a utilidade dos dados sejam mantidas. 

3.3 Vantagens no uso de arquivos ba-
seados em texto puro 

   

A adoção de arquivos baseados em texto puro, como DXF (Drawing Exchange For-
mat) e IFC (Industry Foundation Classes), oferece várias vantagens significativas, 
especialmente quando comparados com formatos proprietários como DWG do 
AutoCAD e RVT do Revit. Esses formatos de texto têm características que facilitam 
a migração, interoperabilidade e outras operações cruciais no contexto da arquite-
tura e do design. 

Uma das principais vantagens dos arquivos baseados em texto puro é a interope-
rabilidade. Por serem abertos e amplamente documentados, formatos como DXF 
e IFC permitem que dados sejam compartilhados facilmente entre diferentes 
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softwares de CAD (Computer-Aided Design), BIM (Building Information Modeling) 
e outros sistemas de análise. Isso é essencial em projetos colaborativos onde dife-
rentes equipes podem estar usando diferentes tipos de software. A utilização des-
ses formatos facilita o trabalho conjunto e a integração de contribuições de várias 
fontes sem a necessidade de conversões complexas ou perda de dados. 

Outro ponto positivo é a durabilidade e a sustentabilidade dos dados. Arquivos 
baseados em texto não estão sujeitos às mesmas restrições de compatibilidade 
que afetam os formatos proprietários, que podem se tornar obsoletos ou deixar 
de ser suportados pelo desenvolvedor original. O formato de texto puro, sendo 
mais simples e transparente, garante que os dados possam ser acessados e utiliza-
dos por um período mais extenso, independentemente de atualizações de soft-
ware ou mudanças no mercado de tecnologia. 

A facilidade de edição é mais uma vantagem relevante. Arquivos em formatos ba-
seados em texto podem ser abertos e modificados em editores de texto padrão, 
sem a necessidade de software especializado. Isso permite correções rápidas, ma-
nipulações de dados e análises sem recorrer a programas complexos ou caros. Tal 
flexibilidade é especialmente útil em etapas de revisão e correção de projetos, 
permitindo ajustes rápidos e eficientes. 

A transparência é outro benefício importante dos arquivos de texto puro. A estru-
tura aberta e legível desses arquivos torna mais fácil entender como os dados es-
tão organizados e armazenados. Isso facilita a análise, o diagnóstico de problemas 
e a implementação de soluções personalizadas sem depender de ferramentas 
proprietárias. A transparência também contribui para a segurança, já que é mais 
fácil verificar e garantir que os dados não estejam comprometidos. 

Finalmente, a facilidade de integração com outras ferramentas e sistemas é uma 
vantagem notável. Arquivos como DXF e IFC são projetados para serem compatí-
veis com uma variedade de ferramentas, desde softwares de visualização até siste-
mas complexos de BIM, facilitando a integração de processos e a automatização 
de tarefas. Essa compatibilidade estende-se a ferramentas de código aberto, pro-
porcionando uma maior liberdade e opções para os profissionais de arquitetura. 
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Em resumo, a utilização de arquivos baseados em texto puro como DXF e IFC em 
lugar de formatos proprietários como DWG e RVT oferece vantagens claras em ter-
mos de interoperabilidade, durabilidade, facilidade de edição, transparência e in-
tegração. Esses benefícios são cruciais para a eficiência, colaboração e sustentabi-
lidade em projetos de arquitetura e construção. 

3.4 Estratégias para migrar e armaze-
nar projetos 

   

Adotar estratégias para armazenar projetos em formatos abertos é uma prática 
cada vez mais importante para arquitetos e escritórios de design. Essa abordagem 
não apenas facilita a migração para softwares livres no futuro, mas também asse-
gura maior acessibilidade e interoperabilidade dos dados ao longo do tempo. Va-
mos explorar como os profissionais podem começar a incorporar múltiplos forma-
tos ao salvar seus projetos, garantindo assim flexibilidade e segurança para seus 
dados arquitetônicos. 

A primeira etapa para implementar essa estratégia é a conscientização sobre os 
formatos de arquivo disponíveis e suas compatibilidades. Por exemplo, ao traba-
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lhar com o Revit, além de salvar os arquivos no formato padrão RVT, é altamente 
recomendável exportar os projetos também em formatos como IFC. O formato IFC 
é especialmente projetado para promover interoperabilidade entre diferentes 
softwares BIM, facilitando a colaboração e o compartilhamento de dados entre di-
versas plataformas e disciplinas. 

Para implementar essa prática efetivamente, é importante configurar os processos 
de trabalho para incluir rotinas de exportação regulares. Isso pode ser alcançado 
através da configuração de lembretes ou mesmo a automação das exportações 
para formatos abertos ao final de cada etapa significativa do projeto. Utilizar ferra-
mentas que automatizam a conversão de arquivos pode reduzir o esforço manual 
e garantir que nenhum arquivo seja esquecido. 

Outro ponto crucial é verificar a qualidade da exportação. Nem todos os dados 
podem ser traduzidos perfeitamente entre formatos diferentes, especialmente 
quando se trata de informações detalhadas ou elementos específicos de design 
que podem não ter um equivalente direto em outro formato. É essencial realizar 
verificações de qualidade após cada exportação para garantir que os arquivos 
convertidos mantenham a integridade das informações originais. Isso pode envol-
ver a abertura dos arquivos exportados em diferentes softwares para verificar se 
todos os elementos estão corretamente representados. 

Além disso, é importante manter uma boa organização dos arquivos. Isso envolve 
a criação de um sistema de nomenclatura consistente e a estruturação de diretóri-
os que facilitam o acesso e a identificação dos diferentes formatos de um mesmo 
projeto. Ter uma estratégia clara para o armazenamento de arquivos ajuda a evitar 
confusões e perdas de dados, permitindo que qualquer membro da equipe ou co-
laborador externo possa encontrar e utilizar os arquivos necessários sem dificulda-
des. 

Por fim, investir em treinamento e educação continuada para a equipe é funda-
mental. Ensinar os profissionais sobre a importância de utilizar múltiplos formatos 
e como realizar esses processos de forma eficiente pode melhorar significativa-
mente a adoção dessas práticas. Além disso, estar atualizado sobre novos desen-
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volvimentos e padrões em formatos de arquivo pode proporcionar oportunidades 
para melhorar continuamente os fluxos de trabalho de armazenamento de dados. 

Implementar essas estratégias não apenas prepara um escritório para uma possí-
vel transição para softwares livres, mas também aumenta a flexibilidade operacio-
nal e a segurança dos dados de projeto. Manter projetos em múltiplos formatos 
abertos é uma prática que pode trazer benefícios significativos em termos de cola-
boração, eficiência e sustentabilidade a longo prazo para qualquer escritório de 
arquitetura. 

Em resumo, você pode seguir essa estratégia: 

- Adotar formatos abertos para armazenar projetos é essencial para ar-
quitetos e escritórios de design. 

- Facilita a migração para softwares livres e assegura maior acessibilidade 
e interoperabilidade dos dados. 

Primeira etapa: Conscientização 

- Conheça os formatos de arquivo disponíveis e suas compatibilidades. 

- Exemplo: Salvar projetos do Revit em RVT e IFC. 

Configuração de Processos de Trabalho 

- Incluir rotinas de exportação regulares. 

- Utilizar ferramentas de automação para exportação ao final de cada eta-
pa do projeto. 

Verificação de Qualidade da Exportação 

- Garantir que todos os dados sejam corretamente traduzidos entre for-
matos. 
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- Realizar verificações de qualidade após cada exportação. 

Organização dos Arquivos 

- Criar um sistema de nomenclatura consistente e uma estrutura de dire-
tórios eficiente. 

- Facilitar o acesso e a identificação dos diferentes formatos de um mes-
mo projeto. 

Treinamento e Educação Continuada 

- Ensinar a importância e os processos de uso de múltiplos formatos. 

- Atualizar-se sobre novos desenvolvimentos e padrões em formatos de 
arquivo. 

Benefícios das Estratégias 

- Prepara para a transição para softwares livres. 

- Aumenta a flexibilidade operacional e a segurança dos dados de proje-
to. 

- Melhora a colaboração, eficiência e sustentabilidade a longo prazo. 
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3.5 Usar formatos abertos ajuda na au-
tomação 

   

O uso de formatos abertos desempenha um papel crucial na automação de pro-
cessos em arquitetura, permitindo a criação de ferramentas personalizadas que 
podem otimizar significativamente o fluxo de trabalho e a eficiência dos projetos. 
Diferentemente dos formatos proprietários, que muitas vezes são restritos por li-
cenças e limitações técnicas, os formatos abertos oferecem uma flexibilidade que 
pode ser explorada para desenvolver soluções de automação personalizadas, es-
pecialmente quando combinadas com linguagens de programação como Python. 

Um exemplo prático da utilização de formatos abertos para a automação envolve 
o uso do formato IFC, amplamente adotado para interoperabilidade em projetos 
de BIM. Python, por meio de bibliotecas como IfcOpenShell, permite aos arquite-
tos e desenvolvedores acessar e manipular dados IFC diretamente. Isso pode ser 
usado para criar scripts que automaticamente verificam conformidades de proje-
tos com regulamentos, extraem quantidades de materiais para estimativas de cus-
to, ou até mesmo atualizam e modificam projetos com base em novos inputs ou al-
terações de design. 

https://ifcopenshell.org/
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Por exemplo, um escritório de arquitetura pode desenvolver um script em Python 
que lê informações de um arquivo IFC para verificar se as dimensões das salas 
atendem a determinados padrões mínimos estabelecidos por códigos locais de 
construção. Se uma sala não atender ao padrão, o script pode automaticamente 
ajustar suas dimensões enquanto respeita as restrições estruturais e estéticas do 
projeto original. 

Outra aplicação é a automação de tarefas repetitivas como a atualização de 
layouts de plantas baixas para diferentes regulamentos ou preferências de clien-
tes. Usando formatos abertos e Python, um script pode ser programado para re-
configurar automaticamente espaços e elementos arquitetônicos, como janelas e 
portas, economizando tempo e reduzindo o potencial de erros humanos. 

A adoção de formatos abertos também facilita a integração com outras ferramen-
tas e tecnologias. Por exemplo, Python pode ser usado para integrar dados de um 
projeto IFC com sistemas de gerenciamento de informações de construção ou 
com ferramentas de análise energética. Essa integração pode ser automatizada 
para fornecer relatórios periódicos sobre o desempenho do edifício, gerando da-
dos valiosos para tomadas de decisão baseadas em desempenho ao longo do 
tempo. 

É importante ressaltar que esse tipo de automação é significativamente limitado 
com o uso de formatos proprietários como DWG ou RVT, pois eles não apenas res-
tringem o acesso aos dados, como também exigem o uso de software específico, 
muitas vezes caro, para sua manipulação. Além disso, a programação de automa-
ções em torno de formatos proprietários pode violar termos de licença, represen-
tando um risco legal para o usuário ou a organização. 

Portanto, a escolha por formatos abertos não apenas amplia as possibilidades téc-
nicas para arquitetos e escritórios, como também assegura uma maior longevida-
de e acessibilidade dos dados do projeto. Com ferramentas baseadas em Python 
e outros recursos de código aberto, os profissionais podem construir um ecossis-
tema de trabalho mais adaptativo e inovador, capaz de responder de forma mais 
ágil às mudanças do setor e às necessidades dos clientes. 
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3.6 Exemplo colaboração com Git 

   

A colaboração entre escritórios de arquitetura localizados em diferentes cidades 
pode ser desafiadora devido à distância e às diferenças nos horários de trabalho. 
No entanto, o uso do Git, um sistema de controle de versão, pode facilitar signifi-
cativamente esse processo, permitindo que os escritórios compartilhem e gerenci-
em arquivos de projeto, como os formatos DXF e IFC, de maneira eficiente e coor-
denada. Vamos explorar um exemplo prático de como dois escritórios de arquite-
tura, um em Porto Alegre e outro em São Paulo, poderiam colaborar usando Git. 

3.6.1 Estabelecendo o Repositório Comum 

O primeiro passo é criar um repositório Git em uma plataforma como GitHub, Git-
Lab ou Bitbucket. Este repositório servirá como o ponto central onde todos os ar-
quivos do projeto serão armazenados e atualizados. Ambos os escritórios teriam 
acesso a este repositório, podendo fazer upload (push) de suas contribuições e 
baixar (pull) as atualizações dos outros. 

https://github.com/
https://about.gitlab.com/
https://about.gitlab.com/
https://bitbucket.org/
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3.6.2 Estruturação dos Arquivos 

Para manter a organização, os arquivos do projeto podem ser divididos em pastas 
dentro do repositório. Por exemplo, pode-se ter uma pasta para arquivos DXF, que 
contém desenhos técnicos, e outra para arquivos IFC, que contém modelos e in-
formações de construção. A estrutura de pastas pode ser ajustada conforme a ne-
cessidade do projeto e a preferência dos escritórios. 

3.6.3 Trabalho Colaborativo 

Suponha que o escritório de Porto Alegre esteja trabalhando no design estrutural 
do projeto, enquanto o escritório de São Paulo foca no design de interiores. Cada 
equipe trabalha nos arquivos pertinentes a sua área e utiliza o Git para registrar al-
terações. Quando o escritório de Porto Alegre faz uma alteração significativa nos 
arquivos DXF da estrutura, eles fazem um commit com uma descrição clara do que 
foi alterado e em seguida fazem um push dessas alterações para o repositório cen-
tral. 

3.6.4 Sincronização e Revisões 

O escritório de São Paulo, ao iniciar seu dia de trabalho, pode fazer um pull para 
obter as últimas atualizações do repositório, incluindo as alterações feitas por Por-
to Alegre. Isso garante que eles estejam sempre trabalhando com a versão mais 
atualizada do projeto. Se houver qualquer conflito entre as alterações, como uma 
modificação no mesmo elemento do modelo por ambos os escritórios, o Git facili-
ta a identificação e resolução desses conflitos. 
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3.6.5 Revisão e Feedback 

Os escritórios podem utilizar a funcionalidade de "pull request" no GitHub ou simi-
lar em outras plataformas para solicitar revisões de mudanças antes de integrá-las 
ao branch principal do projeto. Isso permite que ambos os escritórios revisem as 
propostas de alteração, façam comentários e sugestões, e só então, após aprova-
ção mútua, as alterações sejam mescladas ao projeto principal. 

3.6.6 Benefícios para a Colaboração 

Usar o Git para colaborar em projetos de arquitetura traz vários benefícios: 

- Controle de Versão Eficiente: Cada alteração nos arquivos é rastreada, 
permitindo um histórico detalhado de quem alterou o quê e quando. 

- Colaboração Transparente: Com o Git, é possível trabalhar de forma 
transparente e sincronizada, mesmo estando em cidades diferentes. 

- Resolução de Conflitos: O sistema ajuda a resolver conflitos que pos-
sam surgir quando múltiplas pessoas editam o mesmo arquivo simulta-
neamente. 

- Acesso Contínuo: Todos os membros da equipe têm acesso aos arqui-
vos e às informações mais recentes a qualquer momento, não importa 
onde estejam localizados. 

Através deste exemplo, é possível ver como o Git não só facilita a colaboração en-
tre escritórios de arquitetura em diferentes locais, mas também ajuda a manter a 
integridade e a qualidade do projeto ao longo de seu desenvolvimento. 
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3.7 Conversão e migração de acervos 
para formatos abertos 

   

A migração de dados de formatos proprietários, como DWG (AutoCAD) e RVT (Re-
vit), para padrões abertos como DXF e IFC pode ser um passo crucial para escritó-
rios de arquitetura que buscam maior interoperabilidade e independência de soft-
ware. Este processo não só facilita a colaboração com outras entidades que utili-
zam diferentes softwares, mas também assegura uma maior longevidade e acessi-
bilidade aos dados do projeto ao longo do tempo. Para escritórios com um exten-
so acervo de projetos salvos em formatos proprietários, preparar esses arquivos 
para migração requer uma abordagem estratégica e o uso de ferramentas ade-
quadas. 

3.7.1 Estratégias de Preparação para Migração 

1. Avaliação do Acervo Atual: O primeiro passo é fazer um levantamen-
to completo dos arquivos existentes, identificando quais projetos são 
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mais críticos e podem se beneficiar imediatamente da migração. Isso 
ajuda a priorizar o trabalho e planejar os recursos necessários. 

2. Escolha das Ferramentas de Conversão: Para a conversão de arqui-
vos DWG, ferramentas como o ODA File Converter2 podem ser extre-
mamente úteis, pois permitem a conversão em massa de arquivos 
DWG3 para formatos mais abertos como DXF. Já para arquivos RVT, a 
situação é um pouco mais complexa devido à natureza fechada do soft-
ware Revit em relação aos padrões abertos. 

3.7.2 Uso de Ferramentas Específicas 

- IFCOpenShell: Uma ferramenta valiosa para trabalhar com arquivos 
IFC. Embora IFCOpenShell permita a manipulação e a criação de arqui-
vos IFC, a geração de arquivos IFC a partir de formatos como o RVT ge-
ralmente precisa ser feita diretamente pelo Revit, pois o Revit e outros 
softwares como o ArchiCAD têm implementações proprietárias que po-
dem não exportar todos os dados de forma ideal para o IFC. Portanto, é 
crucial usar as capacidades de exportação desses softwares ao máximo 
antes de fazer ajustes finais com ferramentas de código aberto. 

3.7.3 Processo de Conversão 

1. Conversão Direta onde Possível: Utilize o software original (como Au-
toCAD ou Revit) para exportar os arquivos para formatos abertos quan-

 2 https://www.opendesign.com/guestfiles/oda_file_Converter

 3 https://solare.org.br/2022/08/26/como-usar-arquivos-dwg-em-softwares-livres/

https://www.opendesign.com/guestfiles/oda_file_Converter
https://www.opendesign.com/guestfiles/oda_file_Converter
https://solare.org.br/2022/08/26/como-usar-arquivos-dwg-em-softwares-livres/
https://solare.org.br/2022/08/26/como-usar-arquivos-dwg-em-softwares-livres/


77

do disponível. Por exemplo, exportar arquivos DWG para DXF direta-
mente no AutoCAD. 

2. Uso de Conversores Externos: Para arquivos que necessitam de con-
versão e não possuem suporte nativo, utilize ferramentas como ODA 
File Converter para DWG e, para RVT, inicie a conversão para IFC dire-
tamente no Revit. 

3. Validação e Correção: Após a conversão, é vital validar os novos arqui-
vos com ferramentas como IFCOpenShell, verificando a integridade 
dos dados e a correta representação dos elementos do projeto. Corrija 
quaisquer discrepâncias identificadas para garantir a usabilidade dos 
dados. 

3.7.4 Recomendação para Migração Gradual 

Para escritórios com bibliotecas extensas de projetos, recomenda-se uma aborda-
gem gradual à migração: 

- Pilote com Projetos Pequenos: Comece convertendo projetos meno-
res e menos complexos para ajustar o processo de migração. 

- Expansão Gradual: À medida que o processo é refinado e as equipes 
se tornam mais proficientes, expanda a migração para projetos maiores 
e mais críticos. 

- Revisão Contínua: Estabeleça um ciclo de feedback para revisar e 
aperfeiçoar a migração, adaptando estratégias conforme necessário 
para lidar com desafios específicos que possam surgir. 

Ao preparar e executar a migração de arquivos para padrões abertos, os escritóri-
os de arquitetura não só garantem uma maior flexibilidade e interoperabilidade 
para seus projetos atuais e futuros, mas também se posicionam de forma mais 
competitiva e adaptável em um mercado em constante evolução. 
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3.8 Quando usar os formatos do Blen-
der e FreeCAD? 
A escolha de formatos de arquivo adequados para armazenar informações de pro-
jetos é fundamental no universo da arquitetura e do design, especialmente quan-
do se utiliza software livre e de código aberto como Blender e FreeCAD. Ambos os 
programas oferecem formatos nativos que proporcionam funcionalidades ricas e 
integração perfeita com suas ferramentas e recursos. Exploraremos quando é mais 
vantajoso utilizar esses formatos nativos, considerando a facilidade de conversão e 
as opções de exportação para formatos amplamente compatíveis como IFC e OBJ. 

 3.8.1 Blender e o Formato ".blend" 

   

O Blender é uma ferramenta poderosa para modelagem, animação e renderização 
3D. Seu formato nativo, ".blend", é ideal para projetos que exigem manipulações 
complexas e integração com simulações físicas ou animações. Este formato arma-
zena uma vasta gama de informações, incluindo texturas, luzes, dados de anima-
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ção e configurações de renderização, o que é especialmente útil em projetos de 
visualização arquitetônica e design de interiores. 

 3.8.2 Conversão de SKP para Blend 

   

Para os usuários que migram de ferramentas como SketchUp, um complemento 
gratuito para o Blender permite converter arquivos SKP diretamente para o forma-
to ".blend". Isso simplifica a transição para o Blender, permitindo que os designers 
aproveitem suas poderosas ferramentas de edição e renderização sem perder de-
talhes do modelo original. 

Complemento: https://github.com/RedHaloStudio/Sketchup_Importer/releases 

https://github.com/RedHaloStudio/Sketchup_Importer/releases
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 3.8.3 FreeCAD e o Formato ".FCStd" 

   

FreeCAD é um CAD paramétrico de código aberto, excelente para projetos de en-
genharia e arquitetura que necessitam de modelagem precisa e adaptabilidade 
de design. O formato ".FCStd" é ideal para armazenar projetos que podem neces-
sitar de revisões e ajustes frequentes, pois permite modificar facilmente os parâ-
metros do design sem reconstruir o modelo do zero. Este formato é particularmen-
te vantajoso em engenharia reversa, design de produtos e arquitetura. 
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 3.8.4 Exportando para IFC ou OBJ 

   

Ambos, Blender e FreeCAD, oferecem a capacidade de exportar modelos para for-
matos como IFC e OBJ. Essa funcionalidade é crucial para a interoperabilidade 
com outros softwares e para a integração em fluxos de trabalho mais amplos que 
envolvem outras disciplinas e softwares. 

 3.8.5 Vantagens da Exportação 

- IFC: Ideal para a indústria AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção), 
o formato IFC é essencial para compartilhar modelos de informação da 
construção de forma eficiente e padronizada, facilitando a colaboração 
multidisciplinar. Como já citado várias vezes no manual. 

- OBJ: Um formato amplamente suportado, excelente para compartilhar 
modelos 3D entre diferentes plataformas e programas, incluindo 
softwares de visualização e impressão 3D. 
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 3.8.6 Recomendações para Uso 

   

- Usar formatos nativos para trabalho interno: Quando a colaboração 
ocorre principalmente dentro de equipes que usam o mesmo software, 
como equipes de animação usando Blender ou equipes de design de 
produto usando FreeCAD. 

- Converter para formatos nativos quando necessário: Aproveitar os 
complementos de conversão para manter a integridade do design e a 
riqueza de detalhes, especialmente quando se migra de softwares pro-
prietários. 

- Exportar para formatos universais para colaboração externa: Quan-
do os projetos precisam ser compartilhados com outras partes que po-
dem estar usando diferentes sistemas ou quando os arquivos devem ser 
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integrados em uma pipeline mais ampla que requer compatibilidade 
com múltiplos softwares. 

Adotar os formatos nativos do Blender e do FreeCAD pode ser extremamente be-
néfico para maximizar as capacidades dessas ferramentas, ao mesmo tempo que 
mantém a flexibilidade de migrar dados para outros sistemas conforme necessá-
rio, garantindo uma abordagem equilibrada e eficiente no gerenciamento de pro-
jetos de arquitetura e design. 
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Capítulo 4 - Introdução ao 
BIM com IFC, BlenderBIM e 
FreeCAD 
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4.1 O que é BIM? 

   

BIM, ou Modelagem da Informação da Construção, é um processo inteligente ba-
seado em um modelo 3D que fornece a arquitetos, engenheiros e profissionais da 
construção civil as ferramentas e insights necessários para planejar, projetar, cons-
truir e gerenciar edifícios e infraestruturas de maneira mais eficiente. Diferente de 
ferramentas de desenho tradicionais, como AutoCAD e SketchUp, que são primari-
amente usados para criar representações planas ou modelos 3D não paramétri-
cos, o BIM oferece uma representação digital detalhada e dinâmica do projeto. 

No BIM, cada elemento do modelo, como paredes, janelas, sistemas HVAC, e ou-
tros componentes, é uma combinação de informações que vão além da geome-
tria. Isso inclui dados sobre o desempenho, as especificações do material, as fases 
de instalação, os custos e até a manutenção prevista. Essa riqueza de informações 
permite uma visão mais holística e integrada do projeto durante todo o seu ciclo 
de vida, desde a concepção até a demolição. 
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Uma das grandes vantagens do BIM é a capacidade de realizar simulações e análi-
ses antes da construção física começar. Isso reduz a quantidade de erros e modifi-
cações durante a construção, que são comuns em projetos desenvolvidos com fer-
ramentas tradicionais. Por exemplo, é possível realizar análises de incidência solar 
para otimizar o uso de luz natural ou simular o fluxo de pessoas para melhorar a 
eficiência dos espaços internos. 

Entre as soluções proprietárias de BIM mais conhecidas estão o Revit da Autodesk 
e o ArchiCAD da Graphisoft. Esses programas são amplamente utilizados devido à 
sua capacidade de integrar múltiplas disciplinas de projeto e oferecer poderosas 
ferramentas de colaboração. No entanto, essas soluções podem representar um 
investimento significativo em termos de licenças e treinamento. 

Migrar para soluções abertas de BIM pode ser uma estratégia vantajosa para escri-
tórios que buscam reduzir custos sem comprometer a capacidade de entregar 
projetos complexos e integrados. As plataformas de código aberto, como o Free-
CAD (que possui um módulo BIM) e o BlenderBIM, estão ganhando terreno no 
mercado. Essas ferramentas oferecem a flexibilidade de modificar o software para 
atender necessidades específicas do escritório, além de evitar custos de licenças 
perpétuas. 

A adoção do BIM, especialmente em um contexto de código aberto, requer uma 
mudança na maneira de pensar e projetar. No entanto, os benefícios em termos 
de eficiência do projeto, redução de custos e melhoria na colaboração fazem des-
sa transição uma consideração valiosa para qualquer profissional da área. 
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4.2 IFC como pilar do BIM em software 
livre 

   

IFC, ou Industry Foundation Classes, é um formato de dados aberto e padronizado 
essencial para a implementação de BIM (Modelagem da Informação da Constru-
ção) em ambientes de software livre. Este formato não é um software em si, mas 
um padrão de armazenamento de dados que permite a interoperabilidade entre 
diferentes softwares e disciplinas no ciclo de vida de um projeto de construção. 

O IFC foi projetado para representar as diversas informações de um projeto de 
construção, possibilitando que esses dados sejam compartilhados e acessados de 
maneira consistente e transparente por todos os envolvidos, independentemente 
do software utilizado. A natureza aberta do IFC promove uma colaboração mais 
eficaz e uma gestão de projetos mais integrada, características essenciais para a 
eficiência e a economia no setor de construção. 

Um dos principais benefícios do IFC é que ele é baseado em texto puro, o que sig-
nifica que os arquivos podem ser acessados e editados facilmente, sem a necessi-
dade de software específico. Isso democratiza o acesso à informação, permitindo 
que profissionais e partes interessadas de diferentes níveis técnicos possam visua-
lizar e trabalhar com os dados do projeto. 
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4.2.1 Editores nativos de IFC 

   

Dentro do contexto de software livre, ferramentas como BlenderBIM e FreeCAD se 
destacam por suportarem nativamente o formato IFC. Isso permite que arquitetos 
e designers desenvolvam e armazenem seus projetos em um ambiente aberto, 
sem as restrições e custos associados a licenças de softwares proprietários. Com o 
BlenderBIM, por exemplo, é possível realizar uma modelagem detalhada de ele-
mentos construtivos e ao mesmo tempo manter todos os dados acessíveis em um 
formato padronizado por meio do IFC. Da mesma forma, o FreeCAD oferece re-
cursos de modelagem paramétrica que são compatíveis com o padrão IFC, facili-
tando a troca de informações e a colaboração entre diferentes especialistas. 

A utilização do IFC como pilar do BIM em software livre é uma escolha estratégica 
para escritórios de arquitetura e construção que buscam maximizar a transparên-
cia e a interoperabilidade em seus projetos. Isso não só aumenta a eficiência do 
processo de design e construção, mas também apoia a sustentabilidade do proje-
to ao longo de seu ciclo de vida, oferecendo flexibilidade e adaptabilidade sem 
precedentes no gerenciamento de informações de construção. 
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4.2.2 Gerando arquivos IFC pelo Revit e ArchiCAD 

   
Exportando arquivos IFC do Revit 

A exportação de arquivos IFC a partir de softwares como Revit e ArchiCAD é uma 
prática comum entre profissionais que buscam promover a interoperabilidade em 
projetos de arquitetura. No entanto, apesar de ambos os programas suportarem a 
exportação no formato IFC, existem desafios significativos que podem impactar a 
colaboração efetiva, especialmente quando plataformas como Git são utilizadas 
para gerenciamento de versões e colaboração. 

Revit e ArchiCAD, embora amplamente adotados por sua robustez e recursos es-
pecíficos de modelagem, possuem abordagens distintas para a geração de arqui-
vos IFC. Um desafio frequente é a inconsistência na forma como esses softwares 
geram informações dentro dos arquivos IFC. Eles muitas vezes atribuem valores 
aleatórios a certos atributos dos elementos, o que resulta em diferenças significati-
vas nos arquivos exportados, mesmo quando pequenas alterações são feitas no 
modelo. Este comportamento pode introduzir dificuldades significativas em siste-
mas de controle de versão como o Git, que é sensível a qualquer mudança no ar-
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quivo, resultando em uma série de atualizações que podem não representar alte-
rações reais no projeto. 

   
No ArchiCAD você deve Salvar Como… e escolher IFC como formato do arquivo. 

Além disso, a falta de padronização nos detalhes exportados para o formato IFC 
pode complicar a colaboração entre diferentes equipes e especialistas que utili-
zam outros softwares compatíveis com IFC. Por exemplo, detalhes como definições 
de camadas, atributos de materiais e classificações podem não ser consistente-
mente mantidos entre as exportações, levando a confusões e necessidade de revi-
sões adicionais para assegurar que todos os aspectos do projeto estão correta-
mente alinhados. 

Esses desafios são amplificados em ambientes de trabalho colaborativo, onde ar-
quitetos, engenheiros e outros stakeholders dependem do compartilhamento pre-
ciso de modelos para revisões e tomadas de decisão. Quando as informações no 
IFC não são padronizadas ou são geradas de forma inconsistente, o processo de 
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integração e revisão pode se tornar mais lento e sujeito a erros, o que, por sua vez, 
afeta os cronogramas de projeto e a eficiência do trabalho colaborativo. 

Apesar desses desafios, a exportação de arquivos IFC por Revit e ArchiCAD ainda 
representa um passo vital para a interoperabilidade em projetos de construção. É 
crucial que profissionais que utilizam esses softwares estejam cientes dessas limita-
ções e trabalhem com cuidado na preparação e verificação dos modelos IFC antes 
de compartilhá-los. As melhores práticas incluem a verificação detalhada dos da-
dos exportados, o uso de plugins ou ferramentas adicionais para melhorar a preci-
são da exportação IFC e a comunicação constante entre as equipes para assegurar 
que todos os aspectos do modelo são compreendidos e gerenciados adequada-
mente. 

4.3 Como começar um projeto usando 
BIM e software livre? 
Iniciar um projeto usando BIM em software livre, como BlenderBIM ou FreeCAD, 
representa uma mudança significativa para profissionais acostumados apenas com 
ferramentas de desenho 2D. Essa transição não apenas melhora a precisão e a efi-
ciência do projeto, mas também alinha o trabalho aos padrões modernos de cons-
trução e colaboração. Para começar um projeto BIM com essas ferramentas, é es-
sencial entender alguns requisitos e melhores práticas. 

Instalação do Software: O primeiro passo é baixar e instalar o software escolhido. 
Tanto o BlenderBIM quanto o FreeCAD são gratuitos e podem ser baixados direta-
mente de seus respectivos sites. É importante garantir que você está baixando a 
versão mais recente para ter acesso às últimas funcionalidades e correções de 
bugs. 

Familiarização com a Interface: Antes de começar um projeto, é crucial se famili-
arizar com a interface do usuário. Ambos os programas têm uma curva de aprendi-
zado, especialmente para aqueles que vêm de um ambiente exclusivamente 2D. 
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Dedique tempo para explorar os menus, as ferramentas e as opções de configura-
ção disponíveis. Muitos recursos online, como tutoriais e fóruns de usuários, po-
dem ajudar nesse processo de aprendizado. 

Criação de um Modelo 3D Básico: Ao iniciar um projeto BIM, pense no modelo 
3D como uma representação virtual do projeto físico. Isso significa modelar não 
apenas as formas exteriores, mas também os elementos internos que compõem o 
edifício. Inicie com a definição dos pavimentos, paredes e outras estruturas princi-
pais. Em softwares como o FreeCAD, você pode usar o ambiente 'Arch' para criar 
esses elementos. No BlenderBIM, começar com um esboço básico e extrudá-lo 
para formar as estruturas pode ser um bom começo. 

Bibliotecas de Elementos Arquitetônicos: Um dos requisitos importantes é ter 
acesso a bibliotecas de elementos arquitetônicos, como portas, janelas e mobiliá-
rio. Esses componentes são essenciais para a modelagem detalhada e para a reali-
dade do projeto. Tanto o FreeCAD quanto o BlenderBIM permitem importar com-
ponentes de bibliotecas externas ou criar os seus próprios. Isso economiza tempo 
e garante que as dimensões e os estilos sejam consistentes ao longo do projeto. 

Definição de Elementos Construtivos: Definir corretamente os elementos cons-
trutivos é crucial. Isso inclui identificar claramente pavimentos, cobertura, e outros 
aspectos estruturais. No BIM, cada um desses elementos é tratado como um obje-
to único, com seus próprios atributos e relacionamentos. Essa abordagem facilita 
alterações e atualizações, pois mudar um elemento atualiza automaticamente to-
das as suas instâncias no projeto. 

Utilização de Padrões IFC: Como os projetos BIM são frequentemente colaborati-
vos e podem envolver várias partes interessadas usando diferentes softwares, é es-
sencial adotar padrões abertos como o IFC. Tanto o BlenderBIM quanto o Free-
CAD suportam a exportação e importação de arquivos IFC, o que permite a intero-
perabilidade com outros softwares de BIM. 

Prática e Revisão Contínua: Por fim, a prática constante e a revisão do modelo 
são essenciais para aprofundar suas habilidades em BIM e garantir a precisão do 
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projeto. Utilize recursos como visualizações em 3D, cortes e relatórios para verificar 
e ajustar o modelo conforme necessário. 

Iniciar um projeto BIM em software livre é uma jornada recompensadora que traz 
vantagens significativas em termos de flexibilidade, custo e colaboração. Com os 
passos corretos e a dedicação ao aprendizado contínuo, profissionais de arquite-
tura podem expandir significativamente suas capacidades de projeto e entrega. 

4.4 Configurando um projeto no Blen-
derBIM 
No BlenderBIM, você encontra uma aba na área de configuração de projetos do 
Blender com as informações do seu arquivo IFC e design. É possível especificar as 
unidades e outros detalhes. 

https://blenderbim.org/
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Configurando um projeto no BlenderBIM 

Depois de adicionar as informações, você pode salvar o arquivo no formado IFC 
diretamente no Blender. 
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Algumas funções do BlenderBIM não funcionam se o arquivo IFC do projeto não 
estiver salvo. 

4.5 Configurando um projeto no Free-
CAD 
No FreeCAD, é preciso instalar a bancada BIM para que as opções relacionadas à 
configuração de projeto apareçam. A bancada BIM adiciona diversas ferramentas 
e opções relacionadas ao desenvolvimento de projetos BIM no FreeCAD. 

Assim que essa bancada está ativa, podemos acessar os ajustes do projeto usando 
o ícone próprio na barra de ferramentas. 

https://www.freecad.org/
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Abrindo as configurações no FreeCAD 

Ao abrir essas opções, você encontra uma lista com atributos relacionados com o 
seu design: 

- Localização 

- Função 

- Dimensões 

É apenas uma configuração inicial do projeto. Em termos de recursos, o FreeCAD 
oferece mais personalização nos projetos que o BlenderBIM nos estágios iniciais. 
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Detalhes do projeto 

4.6 Migrando do Revit/ArchiCAD para 
o BlenderBIM 
A migração de softwares proprietários como Revit ou ArchiCAD para uma solução 
de código aberto como o BlenderBIM é uma decisão estratégica que pode ofere-
cer vantagens significativas em termos de custo, flexibilidade e controle sobre os 
próprios dados. Este artigo explora como escritórios de arquitetura e profissionais 
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individuais podem começar essa transição, destacando as semelhanças e diferen-
ças entre essas ferramentas. 

Semelhanças entre Revit/ArchiCAD e BlenderBIM: 

1. Modelagem Baseada em BIM: Tanto Revit quanto ArchiCAD, assim 
como o BlenderBIM, são ferramentas projetadas para o trabalho em 
BIM (Modelagem de Informação da Construção). Eles permitem a cria-
ção de modelos 3D detalhados com informações ricas sobre os com-
ponentes do edifício, apoiando as fases de design, construção e manu-
tenção. 

2. Visualização 3D e Documentação: As três plataformas oferecem fun-
cionalidades robustas para visualização 3D e geração de documenta-
ção automática, como plantas, cortes e elevações a partir do modelo 
3D. 

3. Compatibilidade com IFC: Revit, ArchiCAD e BlenderBIM suportam o 
formato IFC, que é crucial para a interoperabilidade e o trabalho cola-
borativo em projetos de construção. Isso significa que independente-
mente do software utilizado, é possível compartilhar modelos entre di-
ferentes plataformas que suportam este padrão. 

Diferenças entre Revit/ArchiCAD e BlenderBIM: 

1. Licenciamento e Custo: Uma das maiores diferenças é o modelo de li-
cenciamento. Revit e ArchiCAD são softwares proprietários que reque-
rem assinaturas ou licenças de uso pagas, enquanto o BlenderBIM é 
uma extensão gratuita para o Blender, que é de código aberto. A mi-
gração para BlenderBIM pode representar uma redução significativa 
nos custos de software. 

2. Flexibilidade e Personalização: BlenderBIM, sendo de código aberto, 
oferece uma flexibilidade muito maior para personalização e desenvol-
vimento de novas funcionalidades. Usuários podem modificar o código 
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para adaptar o software às suas necessidades específicas, algo que é li-
mitado ou inexistente em softwares proprietários. 

3. Curva de Aprendizado: BlenderBIM pode apresentar uma curva de 
aprendizado mais acentuada para aqueles acostumados com Revit ou 
ArchiCAD, devido à sua interface e paradigmas de modelagem distin-
tos. No entanto, para usuários já familiarizados com o Blender, a transi-
ção pode ser mais suave. 

Migrar do Revit ou ArchiCAD para o BlenderBIM é um processo que exige planeja-
mento e ajustes, mas com benefícios potenciais de maior controle sobre as ferra-
mentas e redução de custos operacionais. Esta mudança pode significar uma mai-
or independência e inovação para profissionais e escritórios de arquitetura. 

4.6.1 Detalhes da configuração no Revit 

Um detalhe em relação ao uso e configuração do Revit que você pode sentir falta 
é a ausência de modelos e famílias. Ao iniciar um projeto no Revit você já pode se-
lecionar um modelo. Esse modelo acompanha diversas pré-definições fornecidas 
pela própria Autodesk. 



100

   
Escolhendo um modelo no início do projeto 

Ao iniciar um design no Revit e escolher um dos modelos, você já carrega no ar-
quivo do projeto diversas informações. 
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Navegando no projeto - Revit 

Na própria interface do Revit, você encontra informações na esquerda no navega-
dor de projetos relacionadas ao seu projeto como: 

- Pavimentos 

- Símbolos 

- Famílias 

Tudo isso é carregado pelo modelo, o que é uma das principais mudanças em re-
lação ao BlenderBIM e FreeCAD. A ferramenta para gerenciar esses modelos exis-
te, mas é preciso criar os respectivos arquivos. Ao iniciar um projeto, você precisa 
possuir essas informações de iniciativas anteriors ou então criar os modelos. 

Observe que a interface do FreeCAD se assemelha ao confeito de painéis do Re-
vit, em que podemos navegar pelo projeto e também. O BlenderBIM segue uma 
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filosofia semelhante, mas é preciso criar o arquivo IFC para ver a estrutura do pro-
jeto. 

4.6.2 Comparando a interface do BlenderBIM com 
Revit 

O BlenderBIM é baseado no Blender e devido interface única oferecida pelo soft-
ware, é complicado fazer analogias e comparações. Podemos fazer uma rápida 
comparação com o Revit para entender melhor como migrar inicialmente para o 
BlenderBIM. 

No Revit você encontra uma série de informações sobre o projeto nos painéis que 
ficam a esquerda. Informações como: 

- Estrutura 

- Detalhes 

- Pavimentos 

Além dessas informações, você também pode navegar pelas bibliotecas para utili-
zar e encontrar famílias de entidades. 
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Interface padrão do Revit 

Um projeto no BlenderBIM segue uma estrutura semelhante, mas com a base na 
interface do Blender. 
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Interface do BlenderBIM 

O BlenderBIM faz uso da janela Outliner do Blender para mostrar a estrutura do 
projeto usando classes IFC como referência. Isso fica no mesmo local em que en-
contramos informações semelhantes no Revit. Se você observar os projetos, a lista 
de entidades fica do lado esquerdo. 

Nos painéis do lado direito da interface é possível navegar pelas: 

- Classes IFC 

- Acessar bibliotecas 

- Editar atributos dos objetos 

No Revit você encontra a interface Ribbon que agrega todas as ferramentas de 
modelagem no topo. O BlenderBIM adotou um padrão semelhando ao ArchiCAD 
com os recursos de modelagem organizador em um grande menu do lado es-
querdo da interface. 
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4.7 Migrando do Revit/ArchiCAD para 
o FreeCAD 
A migração de softwares de BIM proprietários como Revit ou ArchiCAD para uma 
plataforma de código aberto como o FreeCAD, especialmente sua bancada BIM, é 
um processo estratégico que pode trazer liberdade operacional e redução de cus-
tos para arquitetos e escritórios de arquitetura. Este artigo explora os passos, se-
melhanças e diferenças relevantes para facilitar esse processo. 

Semelhanças entre Revit/ArchiCAD e FreeCAD (Bancada BIM): 

1. Capacidades de BIM: Tanto o Revit quanto o ArchiCAD e o FreeCAD 
com sua bancada BIM oferecem funcionalidades robustas para mode-
lagem de informações de construção (BIM). Eles permitem a criação de 
modelos 3D complexos que integram dados geométricos e informa-
ções pertinentes a cada elemento construtivo, apoiando assim todo o 
ciclo de vida do projeto, desde a concepção até a manutenção. 

2. Ferramentas de Documentação: As três plataformas possuem ferra-
mentas integradas para gerar documentações automáticas a partir dos 
modelos BIM, como plantas, cortes, elevações e listagens de materiais. 

3. Interoperabilidade com IFC: Revit, ArchiCAD e FreeCAD suportam o 
formato IFC, essencial para a interoperabilidade entre diferentes 
softwares de BIM e colaboração em projetos multi-disciplinares. 

Diferenças entre Revit/ArchiCAD e FreeCAD (Bancada BIM): 

1. Modelo de Licenciamento e Custo: Revit e ArchiCAD são ferramentas 
proprietárias com licenças pagas, enquanto o FreeCAD é um software 
livre e de código aberto. Isso pode significar uma redução substancial 
nos custos de licenciamento e maior flexibilidade para escalar o uso do 
software em um escritório sem preocupações com custos adicionais. 

https://wiki.freecad.org/Arch_Workbench/pt-br
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2. Flexibilidade de Personalização: O FreeCAD oferece uma flexibilida-
de significativa para personalização e extensão de suas funcionalida-
des, graças ao seu modelo de código aberto. Os usuários podem de-
senvolver ou adaptar módulos conforme as necessidades específicas 
de seus projetos, algo que pode ser mais restritivo em softwares pro-
prietários. 

3. Curva de Aprendizado: A transição para o FreeCAD pode apresentar 
desafios de adaptação, especialmente para usuários que não estão fa-
miliarizados com softwares de código aberto. A interface e algumas 
práticas de modelagem podem diferir, exigindo um investimento em 
treinamento e adaptação. 

A migração para o FreeCAD pode ser uma escolha estratégica para escritórios de 
arquitetura que desejam maior controle sobre suas ferramentas de trabalho e uma 
redução nos custos operacionais. Com planejamento cuidadoso e uma aborda-
gem faseada, a transição pode ser gerenciada de forma eficaz para minimizar in-
terrupções e maximizar os benefícios do software livre. 

4.7.1 Detalhes da configuração no ArchiCAD 

A filosofia e interface do ArchiCAD é bem diferente do Revit, em que os elementos 
arquitetônicos ficam na parte esquerda da tela. Você acessa cada categoria e adi-
ciona os objetos 3D na cena. 
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Interface do ArchiCAD 

No caso do ArchiCAD o mesmo detalhe relacionado a seleção e ausência de mo-
delos acontece com o FreeCAD e BlenderBIM. Todas as informações relacionadas 
com os projetos são oriundas de modelos. 

Essas informações são carregadas no ArchiCAD de maneira automática no início 
do projeto, mas precisa ser configuradas manualmente no FreeCAD e BlenderBIM. 

4.7.2 Interface do FreeCAD 

Em termos de estrutura de layout, a interface do ArchiCAD é a que mais se asse-
melha com o BlenderBIM. Quando comparamos o FreeCAD com o ArchiCAD, en-
contramos semelhanças e diferenças em ambos os casos. É importante salientar 
que em nenhum dos casos o objetivo é clonar o funcionamento do software. 

A idéia é oferecer um guia com semelhanças entre as ferramentas para que você 
possa fazer a migração de maneira mais rápida. 
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O ArchiCAD possui uma área de modelagem com indicações sobre os lados do 
projeto e um painel de navegação do lado direito. O Revit apresenta esse mesmo 
painel do lado esquerdo. Existem ícones na esquerda que oferecem diversos mo-
delos prontos de elementos arquitetônicos como paredes. 

   

O FreeCAD mescla elementos do Revit e ArchiCAD na sua interface. Em termos de 
organização, você encontra um navegador de projetos no lado esquerdo que 
mostra a hierarquia dos seus arquivos. Em projetos usando BIM você encontra 
uma árvore com elementos como: 

- Terreno 

- Pavimento 

- Paredes 

Ao selecionar qualquer elemento 3D no FreeCAD você consegue editar seus atri-
butos em um painel no canto interior esquerdo. 



109

   

Um aspecto que agrada diversos usuários do software é a disponibilidade de íco-
nes e recursos visuais para acessar as ferramentas. Diferente do BlenderBIM que 
faz uso da interface do Blender, que é baseada em atalhos de teclado, o FreeCAD 
possui uma vasta gama de ícones e atalhos para facilitar o trabalho. 

O principal desafio na migração para o FreeCAD e BlenderBIM continua sendo a 
ausência de bibliotecas prontas. Ambos os softwares não apresentam essas biblio-
tecas prontas, mas com o tempo é possível desenvolver seus próprios padrões e 
facilitar o desenvolvimento de projetos. 
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4.8 Finalizando o projeto no Inkscape 

   

Finalizar a documentação de um projeto arquitetônico envolve não apenas a preci-
são técnica, mas também a apresentação clara e profissional dos desenhos e do-
cumentos. Usar o Inkscape, um software de edição de gráficos vetoriais de código 
aberto, para editar e finalizar documentos gerados pelo BlenderBIM e FreeCAD 
pode ser uma estratégia eficiente e econômica. 

Geração de Documentação em BlenderBIM e FreeCAD: Ambos, BlenderBIM e 
FreeCAD, possuem capacidades robustas para gerar documentação de projetos 
arquitetônicos. Esses softwares permitem aos usuários criar detalhados modelos 
3D e, a partir desses modelos, gerar vistas, cortes e plantas necessárias para a do-
cumentação de construção. Uma vez que o modelo 3D está completo, você pode 
exportar essas vistas em formatos como PDF ou SVG. O formato PDF é amplamen-
te utilizado para distribuição devido à sua portabilidade e preservação do layout, 
enquanto o SVG oferece a vantagem de manter os gráficos escaláveis e editáveis. 
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Exportando Arquivos para Inkscape: Após a geração dos arquivos em PDF ou 
SVG pelo BlenderBIM ou FreeCAD, o próximo passo é abrir esses arquivos no Inks-
cape. O Inkscape é uma ferramenta poderosa para gráficos vetoriais que permite 
um controle preciso sobre cada elemento do documento. Isso é particularmente 
útil para finalizar documentos arquitetônicos, onde detalhes como escala, dimen-
sões e anotações precisam ser claramente apresentados e muitas vezes ajustados. 

Edição e Finalização no Inkscape: No Inkscape, os arquivos SVG importados po-
dem ser facilmente manipulados. Você pode ajustar linhas, adicionar cores ou 
sombras, e inserir texto para legendas e notas. O Inkscape também permite a cria-
ção ou a modificação de símbolos arquitetônicos, como setas de norte, escalas 
gráficas e tipos de linhas. Essas ferramentas são especialmente valiosas para per-
sonalizar a apresentação dos documentos de acordo com as normas específicas 
de projetos ou preferências pessoais. 

Ajustes Finais e Exportação: Uma vez que os documentos estão devidamente 
editados e finalizados, o Inkscape facilita a exportação final dos arquivos. Você 
pode salvar os documentos finais como PDF para preservar a visualização em dife-
rentes dispositivos e garantir que sejam facilmente acessíveis para clientes e cola-
boradores. Este passo assegura que todos os elementos gráficos sejam mantidos 



112

exatamente como editados, fornecendo um arquivo de alta qualidade pronto para 
impressão ou distribuição eletrônica. 

Vantagens do Uso do Inkscape: Utilizar o Inkscape para finalizar a documentação 
do projeto oferece várias vantagens. Além de ser uma ferramenta gratuita, ela for-
nece uma flexibilidade que muitas vezes não é encontrada em softwares proprietá-
rios. Isso é ideal para escritórios que buscam reduzir custos sem comprometer a 
qualidade e a eficácia da apresentação de seus projetos. 

Em resumo, integrar o BlenderBIM e o FreeCAD com o Inkscape para a produção 
final de documentos de projetos arquitetônicos é uma solução eficaz que maximi-
za recursos de software livre, mantendo a flexibilidade e a alta qualidade dos en-
tregáveis finais. 

4.8.1 Comparando o Inkscape com o Adobe Illustra-
tor e Corel Draw 

Ao migrar de ferramentas como Illustrator e Corel Draw, você vai encontrar muitas 
semelhanças entre as ferramentas. O primeiro software que podemos comparar é 
o Adobe Illustrator. Em termos de organização de interface é possível encontrar di-
versos elementos semelhantes ao Inkscape como a área de trabalho baseada em 
uma moldura fixa (página). 

Quando criamos um novo projeto no Adobe Illustrator, você encontra a interface 
padrão. 
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Na barra da esquerda encontramos as ferramentas e os painéis no lado direito. O 
mesmo se aplica a interface do Corel Draw: 

   

Seguindo o mesmo layout de interface, encontramos o Inkscape. 
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Observe na comparação entre as interfaces que as três propostas são muito pare-
cidas, e poderíamos até mesmo incluir outros softwares como o Affinity Designer, 
e o layout seria muito semelhante. 

Em todos os casos é possível encontrar opções semelhantes para: 

- Editar curvas 

- Desenho com vetores 

- Edição de nós 

- Gestão de cores 

- Edição de texto 

- Camadas 

- Grupos 

Entre os softwares livres abordados no manual, essa talvez seja a migração mais 
simples para os casos em que você já possui experiência com o Illustrator ou Corel 
Draw. 

4.9 SVG como parceiro ideal do IFC 
O formato SVG (Scalable Vector Graphics) é cada vez mais reconhecido como um 
aliado estratégico para arquivos de construção, especialmente quando combina-
do com padrões abertos como IFC (Industry Foundation Classes) em projetos BIM 
(Modelagem da Informação da Construção). Ao utilizar SVG para armazenar e ge-
renciar documentação de projetos gerados pelo BlenderBIM e FreeCAD, profissio-
nais podem maximizar a colaboração, compartilhamento e eficiência do fluxo de 
trabalho de design. 
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Complementaridade do SVG e IFC: Enquanto o IFC é ideal para o gerenciamen-
to de informações e dados de modelo 3D complexos em projetos de construção, 
o SVG oferece uma plataforma excepcional para a visualização e manipulação de 
desenhos relacionados. O SVG é um formato de gráfico vetorial que permite zoom 
e redimensionamento sem perda de qualidade, tornando-o perfeito para detalhar 
plantas, cortes e fachadas que precisam ser revisados em diferentes escalas. 

Edição e Personalização com Inkscape: Uma das grandes vantagens do SVG é a 
facilidade com que pode ser editado e personalizado em ferramentas como o 
Inkscape. Arquitetos e designers podem abrir arquivos SVG exportados do Blen-
derBIM ou FreeCAD no Inkscape para realizar ajustes finos, adicionar anotações, 
ou alterar estilos e cores. Essa capacidade de edição não só melhora a estética dos 
documentos, mas também aumenta a clareza e a precisão das informações trans-
mitidas. 

Facilidade de Compartilhamento e Colaboração Online: O formato SVG é espe-
cialmente valioso em contextos onde a colaboração e o compartilhamento online 
são essenciais. Como o SVG é suportado pela maioria dos navegadores web mo-
dernos, arquivos neste formato podem ser facilmente incorporados em websites 
ou visualizados diretamente em plataformas online. Isso facilita o acesso e a cola-
boração entre equipes geograficamente dispersas, sem a necessidade de software 
especializado para visualização. 

Geração de PDFs para Impressão: Além da manipulação digital, o SVG também é 
uma excelente opção para a geração de documentos impressos. Com o Inkscape, 
usuários podem converter arquivos SVG editados em PDFs de alta qualidade, 
prontos para impressão. Isso é ideal para a produção de conjuntos de desenhos 
técnicos ou apresentações para clientes e stakeholders, mantendo a integridade 
gráfica e a precisão das informações. 

Adição à Lista de Padrões Abertos: Juntamente com formatos como DXF e IFC, o 
SVG merece ser destacado como parte essencial do conjunto de ferramentas de 
software livre para arquitetura e construção. Ao adotar o SVG, escritórios de arqui-
tetura podem reduzir a dependência de formatos proprietários, diminuir custos 
com licenças e promover um ambiente de trabalho mais aberto e acessível. 
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Em resumo, o SVG apresenta-se como o parceiro ideal do IFC para a documenta-
ção de projetos de arquitetura em BlenderBIM e FreeCAD. Sua capacidade de edi-
ção, facilidade de compartilhamento online, e flexibilidade para geração de docu-
mentos impressos, fazem dele uma escolha estratégica para profissionais que bus-
cam eficiência e colaboração em seus projetos arquitetônicos. 

4.10 Desenvolvendo projetos usando 
CAD 2D 
Desenvolver projetos arquitetônicos usando CAD 2D ainda tem um papel signifi-
cativo na indústria, mesmo com a ascensão do BIM e da modelagem 3D. Especial-
mente para escritórios de arquitetura e profissionais individuais que optam por 
software livre, como o QCAD, o CAD 2D oferece vantagens específicas que po-
dem ser bem adequadas para determinados tipos de projetos ou fases do desen-
volvimento de design. 

Simplicidade e Eficiência: O CAD 2D é notavelmente mais simples e direto em 
comparação com a modelagem 3D. Para projetos que não exigem a complexida-
de de representações tridimensionais, como reformas menores, desenhos de inte-
riores, ou projetos de mobiliário, o CAD 2D permite uma elaboração rápida e efici-
ente dos desenhos. O QCAD, por exemplo, proporciona uma interface limpa e fer-
ramentas focadas que facilitam a execução rápida de plantas baixas, cortes e ele-
vações sem as complicações associadas à modelagem 3D. 

Custo e Acessibilidade: Softwares de CAD 2D, especialmente os de código aber-
to como o QCAD, são geralmente menos custosos e mais acessíveis em termos de 
requisitos de hardware em comparação com soluções de BIM 3D. Isso torna o 
CAD 2D uma opção atraente para pequenos escritórios ou profissionais autôno-
mos que talvez não tenham o orçamento ou a necessidade de ferramentas mais 
complexas e caras. 
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Precisão em Detalhamentos Técnicos: Embora o BIM ofereça vantagens na coor-
denação e na gestão de informações, o CAD 2D ainda é insuperável para a produ-
ção de detalhamentos técnicos precisos. Em muitas jurisdições, os detalhamentos 
técnicos para as fases de aprovação e construção ainda são predominantemente 
entregues em 2D. Utilizar o CAD 2D permite uma representação clara e detalhada 
de componentes construtivos, especificações e dimensões, que são críticos para a 
fase de execução de um projeto. 

Facilidade de Comunicação: Desenhos 2D são universalmente compreendidos 
por profissionais da construção, desde engenheiros a construtores. Ao utilizar o 
CAD 2D, arquitetos podem produzir documentos que são facilmente interpretá-
veis por todas as partes envolvidas no processo de construção. Isso reduz as chan-
ces de mal-entendidos e erros de interpretação, que são mais comuns com mode-
los 3D complexos, especialmente quando as partes não estão familiarizadas com 
leitura de modelos BIM. 

Flexibilidade no Desenho: O QCAD permite uma grande flexibilidade no dese-
nho, com capacidades robustas de edição e alteração de linhas, formas e texturas. 
Isso é especialmente útil para a concepção de elementos decorativos ou persona-
lizados, onde o controle direto sobre cada linha e curva é crucial. 

Integração e Compatibilidade: Os arquivos produzidos em CAD 2D são extrema-
mente portáteis e compatíveis com uma vasta gama de softwares de engenharia e 
arquitetura, facilitando a troca de arquivos e a colaboração interdisciplinar. Além 
disso, formatos como DXF e DWG, comumente usados em CAD 2D, são padrões 
da indústria para troca de dados de desenho. 

Em resumo, enquanto o BIM e a modelagem 3D continuam a revolucionar o cam-
po da arquitetura e da construção, o CAD 2D mantém seu valor por sua simplici-
dade, eficiência e precisão. Para muitos projetos e aplicativos, especialmente 
aqueles com orçamentos limitados ou requisitos menos complexos, o CAD 2D 
continua sendo uma escolha prática e eficaz, e o QCAD oferece uma solução aces-
sível e poderosa para arquitetos e designers que preferem software livre. 



118

4.11 Migrando do AutoCAD para o 
QCAD 
A migração de ferramentas de desenho 2D como o AutoCAD para uma alternativa 
de código aberto como o QCAD é uma escolha estratégica para muitos arquitetos 
e escritórios de arquitetura, especialmente aqueles focados em eficiência de cus-
tos e flexibilidade. Aqui, exploramos como iniciar essa transição, apontando seme-
lhanças e diferenças entre o AutoCAD e o QCAD, com um foco especial no dese-
nho 2D. 

Semelhanças entre AutoCAD e QCAD: 

1. Funcionalidades de Desenho 2D: Tanto o AutoCAD quanto o QCAD 
oferecem um conjunto robusto de ferramentas para desenho 2D, in-
cluindo linhas, polilinhas, círculos, arcos, e outras formas geométricas 
essenciais. Ambos permitem a criação detalhada de planos técnicos, 
esquemas e outros tipos de desenhos técnicos. 

2. Interface de Usuário Focada em Produtividade: Ambos os softwares 
são projetados com o objetivo de maximizar a produtividade do usuá-
rio. Eles possuem interfaces que, embora distintas, são intuitivas para 
quem está acostumado com ferramentas de CAD. 

3. Suporte a Camadas e Blocos: A organização de desenhos em cama-
das e o uso de blocos para repetir elementos são funcionalidades pre-
sentes tanto no AutoCAD quanto no QCAD, facilitando a gestão e edi-
ção de desenhos complexos. 

Diferenças entre AutoCAD e QCAD: 

1. Modelo de Licenciamento e Custo: A diferença mais significativa é o 
modelo de licenciamento. O AutoCAD é uma solução proprietária com 
custo de licença relativamente alto, enquanto o QCAD oferece uma 

https://qcad.org/en/
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versão gratuita de código aberto, além de uma edição profissional 
paga que é significativamente mais acessível. 

2. Complexidade e Recursos Adicionais: O AutoCAD pode oferecer al-
gumas funcionalidades avançadas para aplicações específicas, como 
suporte melhorado para 3D em algumas de suas versões, ao passo que 
o QCAD mantém um foco firme e robusto em ferramentas 2D, o que 
para muitos usuários de 2D é completamente adequado. 

3. Flexibilidade de Personalização: Sendo de código aberto, o QCAD 
permite aos usuários uma maior flexibilidade para personalizar e adap-
tar o software às suas necessidades específicas, algo mais restrito no 
AutoCAD devido à sua natureza proprietária. 

Migrar do AutoCAD para o QCAD representa uma oportunidade para reduzir cus-
tos e aumentar a adaptabilidade de software em ambientes de trabalho de arqui-
tetura. Com planejamento cuidadoso e consideração das necessidades específicas 
do escritório, esta transição pode ser gerenciada de forma eficaz, garantindo con-
tinuidade e eficiência operacional. 

4.11.1 Comparando o AutoCAD com o QCAD 

No que se refere ao desenvolvimento de projetos para arquitetura, o fluxo de tra-
balho mais comum e simples de usar é o do desenho 2D em CAD. A ferramenta 
mais popular para esse propósito é o AutoCAD. Quando analisamos a interface e 
metodologia de trabalho adotada pelo AutoCAD, podemos fazer uma compara-
ção direta com o QCAD, que é uma das melhores alternativas de CAD no ecossis-
tema do Software Livre. 

A interface do AutoCAD segue um padrão da Autodesk já faz alguns anos, e con-
seguimos fazer diversos paralelos com a interface do Revit que já abordamos. 

No topo você encontra as abas organizado as ferramentas no formato Ribbon e na 
parte central a área de desenho. Uma característica marcante do AutoCAD é a sua 
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linha de comando e a estrutura de edição das entidades de desenho por meio de 
paletas flutuantes. 

   

Ao migrar para o QCAD você não encontra a estrutura organizada em abas com o 
Ribbon, mas temos diversos elementos semelhantes ao AutoCAD: 

- Painéis flutuantes 

- Linha de comando 

- Gerenciador de camadas 

Um aspecto importante da migração do AutoCAD para o QCAD é não esperar por 
um clone do software. Ambos produzem o mesmo tipo de material (desenhos 2D), 
mas seguem filosofias e fluxos de trabalho distintos. 

Outro ponto que você deve considerar ao adotar o QCAD é que existem duas ver-
sões: 

- QCAD Professional 
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- QCAD Community Edition 

A versão que é totalmente gratuita e de código aberto é a Community Edition. Ela 
oferece funcionalidades básicas e difere da profissional em alguns aspectos: 

- Edita e abre apenas arquivos DXF. A versão Professional suporta DWG. 

- A versão Community possui apenas edição simples de polilinhas. A ver-
são profissional oferece recursos avançados para editar polilinhas seme-
lhante ao PEDIT do AutoCAD. 

- Apenas uma página é oferecida no layout de impressão (Paper). A ver-
são professional suporta múltiplas páginas. 

A interface do QCAD ainda possum um recurso único que é um navegador que 
fica do lado esquerdo. Esse painel oferece acesso rápido a todas as ferramentas 
de desenho. 

   

Uma diferença fundamental entre o QCAD e o AutoCAD está na maneira com que 
ambos iniciam e lidam com comandos de desenho e transformação. No AutoCAD 
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é possível iniciar um comando para mover, e depois selecionar as entidades. O 
QCAD trabalha com outra filosofia. Você deve selecionar as entidades no QCAD 
antes de acionar as ferramentas de modificação. 

Em outros aspectos, ambos compartilham várias ferramentas: 

- Atalhos de teclado para acionar comandos 

- Camadas 

- Blocos 

- OSNAP 

- Bibliotecas de blocos 

- Hachurias 

- Linhas de cota 

Depois de um período de adaptação, você conseguira realizar os mesmos dese-
nhos técnicos para arquitetura no QCAD.
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Capítulo 5 - Estratégias de 
Marketing de Projetos atra-
vés da Modelagem 3D em 
Software Livre 
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5.1 Marketing com software livre 

   

A migração para soluções abertas no campo da arquitetura não é apenas uma 
questão de economia financeira, mas também uma abertura para uma maior flexi-
bilidade e personalização dos processos criativos e de marketing. Neste contexto, 
a modelagem 3D em software livre representa uma potente ferramenta estratégica 
para o marketing de projetos arquitetônicos. 

Primeiramente, é crucial entender a importância da modelagem 3D na apresenta-
ção e venda de projetos arquitetônicos. Uma representação tridimensional deta-
lhada permite que clientes e investidores visualizem o projeto de forma mais con-
creta, facilitando a comunicação de ideias e a venda do conceito. Neste sentido, o 
Blender emerge como uma alternativa robusta e de código aberto para a criação 
de modelos 3D detalhados e visualmente impressionantes. Diferente de softwares 
proprietários como o SketchUp, o Blender oferece uma gama de funcionalidades 
avançadas sem custo de licença, incluindo simulação física, animação e um motor 
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de renderização próprio, o Cycles, que permite criar imagens fotorealistas de alta 
qualidade. 

Ao adotar o Blender, os arquitetos podem explorar suas capacidades de modela-
gem avançada, texturização e iluminação para produzir imagens que não apenas 
destacam a qualidade arquitetônica dos projetos, mas também evocam emoções 
e sensações, elementos cruciais no marketing moderno. Além disso, a comunida-
de ativa e o constante desenvolvimento do Blender proporcionam uma vasta 
gama de plugins e extensões, possibilitando a personalização do software para 
atender necessidades específicas de cada projeto. 

Após a modelagem e renderização, a pós-produção das imagens se faz necessária 
para ajustar detalhes, melhorar contrastes ou inserir elementos que enriqueçam o 
visual final. Aqui, o GIMP se apresenta como uma excelente ferramenta de edição 
de imagem de código aberto, oferecendo uma alternativa viável ao Adobe Phot-
oshop. Com uma interface amigável e uma série de funcionalidades comparáveis 
às de softwares proprietários, o GIMP permite realizar ajustes finos nas imagens 
renderizadas, desde correções simples de cor até complexas composições de 
múltiplas camadas. 

Outra vantagem significativa do uso de softwares livres como Blender e GIMP é a 
eliminação de barreiras de custo para atualização e manutenção de software. Isso 
permite que escritórios de arquitetura, especialmente os menores e os profissio-
nais autônomos, mantenham-se sempre atualizados com as últimas tecnologias 
sem preocupações com custos recorrentes de licenças. 

Por fim, integrar essas ferramentas ao fluxo de trabalho não apenas otimiza os pro-
cessos de design e apresentação, mas também reforça a marca do escritório como 
inovadora e adaptável às novas tecnologias e tendências do mercado. Ao adotar o 
Blender e o GIMP, os profissionais não só ganham em autonomia e flexibilidade, 
mas também projetam uma imagem de modernidade e responsabilidade social, 
alinhada aos princípios do software livre. 

Essa transição para ferramentas de código aberto requer uma curva de aprendiza-
do inicial e, possivelmente, a reconfiguração de alguns fluxos de trabalho internos. 
No entanto, os benefícios a longo prazo e as possibilidades de customização e in-
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tegração com outros sistemas abertos justificam esse investimento inicial, abrindo 
portas para uma prática arquitetônica mais livre, personalizada e inovadora. 

5.2 Migrando do SketchUp para o 
Blender 

   

Migrar de um software de modelagem 3D proprietário como o SketchUp para 
uma solução de código aberto como o Blender pode ser uma decisão transforma-
dora para profissionais de arquitetura e design. Esta mudança não só impacta a 
forma como os projetos são visualizados e apresentados, mas também como eles 
são desenvolvidos desde a concepção até a entrega final. 

A primeira etapa nesse processo de migração envolve compreender as capacida-
des do Blender, que, embora inicialmente possa parecer complexo, oferece uma 
gama de ferramentas que superam muitas das limitações do SketchUp. Uma das 
vantagens mais notáveis do Blender é sua versatilidade. Ao contrário do SketchUp, 
que é amplamente utilizado para modelagem 3D básica e visualizações arquitetô-
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nicas, o Blender é equipado com funcionalidades para animação, simulação (como 
fluidos, tecidos e partículas), edição de vídeo e criação de jogos. Essa versatilidade 
permite que os arquitetos criem apresentações mais dinâmicas e interativas dos 
seus projetos. 

Outra característica importante do Blender é seu motor de renderização, Cycles, 
que permite renderizações fotorealistas que podem ser ajustadas em tempo real. 
Isso proporciona uma melhoria significativa em termos de visualização e apresen-
tação de projetos, permitindo aos clientes visualizar melhor o resultado final. O 
SketchUp, por sua vez, muitas vezes requer plugins externos para renderização de 
alta qualidade, o que pode aumentar os custos e a complexidade do processo. 

Além disso, o Blender oferece uma interface altamente personalizável que pode 
ser adaptada para se assemelhar ao ambiente de trabalho do SketchUp, facilitan-
do a transição para aqueles que podem estar preocupados com a curva de apren-
dizado. Os usuários podem organizar e modificar a interface para acessar as ferra-
mentas mais utilizadas de maneira mais eficiente, tornando o processo de design 
mais fluido e intuitivo. 

Para aqueles preocupados com a migração de dados, o Blender é capaz de impor-
tar arquivos em diversos formatos que são comumente usados no SketchUp, como 
o OBJ e o FBX. Existe até um complemento que consegue importar arquivos SKP 
nativos para o Blender. 

Isso minimiza a perda de dados e permite uma transição mais suave dos projetos 
existentes. Além disso, há uma riqueza de recursos educativos disponíveis online, 
desde tutoriais detalhados até fóruns e comunidades online, onde os usuários po-
dem buscar apoio durante sua jornada de aprendizado com o Blender. 

A comunidade global ativa do Blender também é um grande recurso, oferecendo 
atualizações regulares, plugins adicionais e melhorias de software, muitas vezes 
impulsionadas pelas necessidades dos usuários. Este aspecto de desenvolvimento 
colaborativo e aberto é algo que raramente se encontra em soluções de software 
proprietário, onde os usuários têm pouco controle sobre o roteiro de desenvolvi-
mento do produto. 
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Adotar o Blender pode ser visto não apenas como uma mudança de uma ferra-
menta para outra, mas como um passo em direção a uma maior liberdade criativa 
e autonomia tecnológica. Enquanto a migração de qualquer software para outro 
sempre envolve um período de ajuste, os benefícios a longo prazo de adotar uma 
ferramenta poderosa e flexível como o Blender certamente superam os desafios 
iniciais da transição. 

5.3 Comparando interface e recursos 
do SketchUp e Blender 

   

A transição entre diferentes softwares de modelagem pode ser um desafio, especi-
almente quando se trata de ferramentas tão distintas como Blender e SketchUp. 
Ambos têm suas próprias vantagens e desvantagens, mas a maneira como suas in-
terfaces são organizadas pode influenciar significativamente a eficiência do traba-
lho de um arquiteto. A seguir, analisamos e comparamos as interfaces do Blender 
e do SketchUp, considerando que o arquiteto já está familiarizado com o Sket-
chUp. 
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SketchUp 

- Simplicidade e Intuitividade: A interface do SketchUp é conhecida 
por sua simplicidade e facilidade de uso. As ferramentas básicas são 
dispostas de maneira clara na barra de ferramentas superior, permitindo 
acesso rápido e direto às funcionalidades mais comuns. 

- Paineis Flutuantes: Os painéis do SketchUp, como o de materiais, esti-
los e componentes, são flutuantes e podem ser posicionados conforme 
a preferência do usuário. Isso facilita a personalização do ambiente de 
trabalho. 

- Menu Contextual: O SketchUp utiliza menus contextuais que aparecem 
ao clicar com o botão direito do mouse, oferecendo comandos rápidos 
relacionados ao objeto ou ação selecionada. Isso melhora a velocidade 
de trabalho ao minimizar a navegação por menus. 

- Workspace 3D: A área de trabalho em 3D é limpa e sem distrações, 
com um foco claro no modelo sendo trabalhado. A navegação é intuiti-
va, utilizando ferramentas básicas como orbitar, panorâmica e zoom. 

Blender 

- Complexidade Inicial: A interface do Blender pode parecer complexa 
e intimidante para novos usuários, especialmente para aqueles que mi-
graram do SketchUp. No entanto, essa complexidade é um reflexo da 
vasta gama de funcionalidades que o Blender oferece. 

- Layout Personalizável: O Blender permite uma personalização extre-
ma do layout. Usuários podem dividir a janela em múltiplas áreas de tra-
balho, como vista 3D, editor de nós, e editor de propriedades, ajustan-
do a interface para melhor atender às suas necessidades específicas. 

- Modo de Navegação: O Blender oferece diferentes modos de navega-
ção (Object Mode, Edit Mode, Sculpt Mode, etc.), acessíveis através de 
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um menu na barra inferior. Isso permite alternar rapidamente entre dife-
rentes tipos de manipulação de objetos. 

- Atalhos de Teclado: O Blender faz uso extensivo de atalhos de teclado, 
o que pode acelerar significativamente o fluxo de trabalho uma vez que 
o usuário esteja familiarizado com eles. Esta abordagem é diferente do 
SketchUp, que tende a se apoiar mais em comandos de clique e menus 
contextuais. 

- Painel de Propriedades: O painel de propriedades do Blender, locali-
zado à direita, é denso e cheio de opções, fornecendo controle detalha-
do sobre os objetos, materiais, modificadores e outras propriedades do 
modelo. 

5.3.1 Migrando no contexto de um projeto em ar-
quitetura 

   

A curva de aprendizado é uma das principais diferenças entre o SketchUp e o 
Blender. Enquanto o SketchUp é muito mais intuitivo e tem uma curva de aprendi-
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zado suave, o Blender exige um período de adaptação mais longo. Arquitetos 
acostumados com a simplicidade do SketchUp podem achar o Blender inicialmen-
te desafiador. No entanto, essa complexidade inicial do Blender é compensada 
por sua flexibilidade e controle superiores. O Blender oferece uma capacidade de 
personalização da interface, modos de edição variados e uma vasta gama de ferra-
mentas avançadas que o SketchUp não possui, tornando-o extremamente podero-
so para projetos complexos. 

Em termos de produtividade, o Blender pode aumentar significativamente a efici-
ência do trabalho após a adaptação inicial, graças ao uso de atalhos de teclado e à 
possibilidade de personalizar completamente o ambiente de trabalho. No entanto, 
para tarefas rápidas e simples, o SketchUp pode ser mais eficiente devido à sua in-
terface direta e intuitiva. O SketchUp é excelente para a modelagem arquitetônica 
básica e rápida, proporcionando um ambiente de trabalho claro e sem distrações. 
Já o Blender se destaca em áreas que exigem animação, renderização avançada e 
manipulação detalhada de geometria, oferecendo ferramentas especializadas que 
podem levar o design arquitetônico a um nível superior. 

Para arquitetos que já utilizam o SketchUp, a interface do Blender pode parecer 
complexa no início, mas oferece uma profundidade de funcionalidades e flexibili-
dade que pode ser extremamente vantajosa para projetos mais avançados. A per-
sonalização do layout, os modos de navegação específicos e o uso de atalhos de 
teclado são aspectos que, após um período de adaptação, podem transformar o 
fluxo de trabalho e abrir novas possibilidades de design e modelagem. Em última 
análise, a escolha entre SketchUp e Blender dependerá das necessidades específi-
cas do projeto e do conforto do usuário com as respectivas interfaces. 

Para arquitetos que já utilizam o SketchUp, a interface do Blender pode parecer 
complexa no início, mas oferece uma profundidade de funcionalidades e flexibili-
dade que pode ser extremamente vantajosa para projetos mais avançados. A per-
sonalização do layout, os modos de navegação específicos e o uso de atalhos de 
teclado são aspectos que, após um período de adaptação, podem transformar o 
fluxo de trabalho e abrir novas possibilidades de design e modelagem. Em última 
análise, a escolha entre SketchUp e Blender dependerá das necessidades específi-
cas do projeto e do conforto do usuário com as respectivas interfaces. 
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5.4 Migrando do Photoshop para o 
GIMP 

   

A migração de softwares de edição de imagem proprietários como o Adobe Phot-
oshop para o GIMP (GNU Image Manipulation Program) representa uma transição 
significativa para profissionais que buscam flexibilidade e controle sobre suas fer-
ramentas de software. Para arquitetos e designers, o GIMP oferece uma plataforma 
robusta e de código aberto para edição e manipulação de imagens, essencial na 
finalização de representações visuais de projetos. 

Um dos primeiros passos no processo de migração é entender as capacidades do 
GIMP. Embora muitos profissionais estejam acostumados com a interface e os re-
cursos do Photoshop, o GIMP apresenta uma série de funcionalidades que aten-
dem às necessidades básicas e avançadas de edição de imagem. Uma característi-
ca notável do GIMP é sua capacidade de manipulação de camadas, máscaras e ca-
minhos, que são comparáveis ao que o Photoshop oferece. Isso permite aos arqui-
tetos realizar ajustes complexos em suas imagens sem perder a qualidade ou a in-
tegridade do projeto original. 
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A capacidade de personalização do GIMP é outra vantagem considerável. Os 
usuários podem modificar a interface para replicar a disposição e o comportamen-
to do Photoshop, reduzindo a curva de aprendizado. Além disso, o GIMP suporta 
uma ampla gama de plugins que podem expandir suas capacidades, incluindo 
aqueles específicos para arquitetura, como correção de perspectiva e técnicas 
avançadas de seleção. 

Para arquitetos que frequentemente utilizam o Photoshop para criar composições 
de renderizações, ajustar texturas ou compor visualizações finais de projetos, o 
GIMP oferece ferramentas equivalentes para cada uma dessas tarefas. A ferramen-
ta de clone, as opções de ajuste de cores e a capacidade de trabalhar com dife-
rentes formatos de arquivo garantem que o usuário não só possa realizar suas ati-
vidades habituais, mas também explorar novas técnicas e fluxos de trabalho. 

Outro ponto importante na migração é a consideração do custo. O GIMP é com-
pletamente gratuito, o que elimina a necessidade de assinaturas ou licenças pa-
gas, comuns no uso do Photoshop. Isso pode representar uma economia significa-
tiva, especialmente para escritórios menores ou profissionais independentes, per-
mitindo que realoquem recursos para outras áreas necessárias. 

Ademais, o GIMP oferece uma comunidade ativa e um compromisso com atualiza-
ções regulares e melhorias no software. Essa natureza de desenvolvimento aberto 
incentiva feedbacks e contribuições, ajudando na evolução constante do progra-
ma para atender às demandas específicas dos usuários, incluindo os profissionais 
de arquitetura. 

Embora a transição do Photoshop para o GIMP possa exigir um investimento inici-
al de tempo para adaptação às diferenças entre os programas, os benefícios de 
longo prazo, como autonomia, personalização e redução de custos, tornam essa 
migração uma escolha vantajosa para arquitetos e designers. Com recursos com-
paráveis e uma abordagem centrada no usuário, o GIMP é uma alternativa podero-
sa que atende às necessidades de manipulação de imagem no campo da arquite-
tura, promovendo uma prática mais flexível e acessível. 
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5.5 Comparando interface e recursos 
do Photoshop e GIMP 

   

Para arquitetos que já utilizam o Photoshop, a transição para o GIMP pode apre-
sentar algumas diferenças significativas na interface e no fluxo de trabalho. A se-
guir, comparamos as interfaces do GIMP e do Photoshop, destacando a organiza-
ção da interface e considerando a familiaridade do usuário com o Photoshop. 

Photoshop 

- Interface Familiar e Polida: O Photoshop possui uma interface alta-
mente refinada e polida, resultado de anos de desenvolvimento. As fer-
ramentas são organizadas de maneira lógica, com painéis e barras de 
ferramentas bem definidos. 

- Painéis e Docking: Os painéis do Photoshop, como camadas, ajustes, e 
propriedades, são acopláveis e podem ser personalizados conforme a 
preferência do usuário. Isso permite uma organização eficiente do espa-
ço de trabalho. 
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- Menu Contextual: O uso de menus contextuais ao clicar com o botão 
direito do mouse facilita o acesso rápido a comandos relacionados ao 
objeto ou camada selecionada, melhorando a velocidade do fluxo de 
trabalho. 

- Espaço de Trabalho Personalizável: O Photoshop permite salvar dife-
rentes espaços de trabalho personalizados, adaptando a interface às 
necessidades específicas de diferentes tipos de projetos, como edição 
de fotos, design gráfico e pintura digital. 

GIMP 

- Curva de Aprendizado Inicial: A interface do GIMP pode parecer me-
nos intuitiva para usuários acostumados com o Photoshop. A disposição 
das ferramentas e painéis é diferente, o que pode exigir um período de 
adaptação. 

- Janela Única vs. Múltiplas Janelas: O GIMP originalmente utilizava um 
layout de janelas múltiplas, mas agora oferece a opção de um modo de 
janela única, mais similar ao Photoshop. Esse modo pode facilitar a tran-
sição para novos usuários. 

- Painéis e Personalização: Assim como no Photoshop, os painéis do 
GIMP são móveis e podem ser personalizados. No entanto, a organiza-
ção inicial pode parecer menos polida e pode requerer ajustes para 
melhorar a eficiência. 

- Menus e Atalhos: O GIMP também utiliza menus contextuais e atalhos 
de teclado, mas os comandos e a disposição dos menus podem diferir 
do Photoshop, exigindo tempo para os usuários se familiarizarem com 
as novas opções. 
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5.5.1 Migrando no contexto de um projeto em ar-
quitetura 

   

A curva de aprendizado é uma diferença notável entre o GIMP e o Photoshop. 
Usuários experientes do Photoshop podem achar o GIMP inicialmente menos in-
tuitivo devido à organização diferente de suas ferramentas e painéis. O GIMP re-
quer um período de adaptação para entender a disposição das funcionalidades e 
para personalizar a interface de maneira eficiente. 

No entanto, o GIMP oferece flexibilidade significativa e muitas das funcionalidades 
encontradas no Photoshop, o que o torna uma alternativa viável, especialmente 
considerando que é uma ferramenta gratuita e de código aberto. A personalização 
do layout no GIMP, embora inicialmente menos polida, permite que os usuários 
ajustem a interface para melhor atender às suas necessidades específicas, similar 
ao Photoshop. 

Em termos de produtividade, o Photoshop pode proporcionar um fluxo de traba-
lho mais fluido e imediato devido à sua interface refinada e familiaridade para mui-
tos profissionais. No entanto, o GIMP pode alcançar um nível comparável de efici-
ência após o período de adaptação. Além disso, o GIMP oferece a vantagem de 
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não possuir custos de licenciamento, o que pode ser um fator decisivo para muitos 
usuários e organizações. 

Para arquitetos que já utilizam o Photoshop, a transição para o GIMP pode parecer 
desafiadora inicialmente, mas o software oferece uma profundidade de funcionali-
dades e uma flexibilidade que, após a familiarização, pode se mostrar extrema-
mente vantajosa. A interface personalizável, a possibilidade de usar modos de ja-
nela única ou múltiplas, e o suporte a uma vasta gama de formatos de arquivo fa-
zem do GIMP uma opção robusta e econômica para design e edição de imagens. 

Em última análise, a escolha entre Photoshop e GIMP dependerá das necessida-
des específicas do projeto e do conforto do usuário com as respectivas interfaces. 
O GIMP, sendo uma solução de código aberto, oferece um excelente equilíbrio en-
tre funcionalidades avançadas e custo-benefício, proporcionando uma alternativa 
viável e poderosa para arquitetos e designers. 
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5.6 Migrando do InDesign para o Scri-
bus 

   

A migração do Adobe InDesign para o Scribus representa uma oportunidade para 
arquitetos e designers expandirem sua capacidade de criar e editar documentos 
de maneira eficiente e econômica, utilizando uma solução de código aberto. Para 
aqueles que regularmente produzem portfólios de projetos, apresentações e ma-
teriais de marketing, o Scribus oferece uma alternativa viável que pode reduzir 
custos e aumentar a adaptabilidade das ferramentas de software. 

O Scribus é uma aplicação de publicação desktop que suporta a maioria das funci-
onalidades necessárias para a criação de layouts complexos necessários na arqui-
tetura, como portfólios de projetos e especificações técnicas. Uma das primeiras 
considerações ao migrar do InDesign para o Scribus é a interface do usuário. Em-
bora possa parecer menos refinada do que a do InDesign, a interface do Scribus é 
bastante funcional e personalizável, permitindo que os usuários configurem suas 
ferramentas e espaços de trabalho de maneira que melhor se adaptem às suas ne-
cessidades específicas. 
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Em termos de funcionalidades, o Scribus oferece uma excelente gestão de cores, 
suporte para CMYK e RGB, e capacidades robustas de criação de PDF, incluindo a 
exportação de PDFs para impressão profissional. Isso é particularmente importan-
te para arquitetos que necessitam apresentar seus projetos em alta qualidade de 
impressão. Além disso, o Scribus suporta tipografia avançada, com ajustes de ker-
ning, tracking e linha que são essenciais para um design de documento profissio-
nal e atraente. 

Um dos maiores benefícios do Scribus é sua natureza de código aberto. Isso não 
só significa que é gratuito para usar, mas também que é regularmente atualizado 
por uma comunidade global de desenvolvedores. Essas atualizações frequente-
mente incluem melhorias direcionadas às necessidades dos usuários, em contraste 
com soluções proprietárias que podem ter ciclos de atualização mais lentos e cus-
tos associados significativos. 

Para arquitetos que migram do InDesign, adaptar-se ao Scribus pode incluir apren-
der a importar e gerenciar arquivos de forma eficaz. O Scribus lida bem com a 
maioria dos formatos de imagem e vetor, embora possa haver uma curva de 
aprendizado no gerenciamento de layouts complexos e na utilização de scripts 
para automatizar tarefas. No entanto, a comunidade do Scribus oferece extensos 
recursos de suporte, incluindo manuais detalhados, fóruns e tutoriais em vídeo 
que podem ajudar novos usuários a se adaptarem rapidamente. 

Finalmente, ao considerar a migração para o Scribus, é importante avaliar como a 
ferramenta pode ser integrada aos fluxos de trabalho existentes. Muitos estúdios 
de arquitetura utilizam uma variedade de software para diferentes aspectos do de-
sign e da apresentação de projetos. Felizmente, o Scribus se integra bem com ou-
tros softwares de código aberto populares entre arquitetos, como o GIMP e o Inks-
cape, criando um ecossistema de trabalho eficiente e de baixo custo. 

A migração do InDesign para o Scribus é, portanto, uma decisão estratégica que 
pode ajudar escritórios de arquitetura a reduzir custos, aumentar a flexibilidade e 
promover a inovação, ao mesmo tempo que mantêm a capacidade de produzir 
materiais de alta qualidade que são essenciais para a apresentação e comercializa-
ção de projetos arquitetônicos. 
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5.7 Comparando interface e recursos 
do InDesign e Scribus 

   

Para arquitetos que já utilizam o InDesign, a transição para o Scribus pode trazer 
algumas diferenças na interface e no fluxo de trabalho. A seguir, comparamos as 
interfaces do Scribus e do InDesign, destacando aspectos como páginas mestres e 
a gestão de documentos longos, considerando o uso na criação de documentação 
sobre projetos longos e concursos. 

InDesign 

- Interface Intuitiva e Refinada: O InDesign possui uma interface alta-
mente refinada e intuitiva, resultado de anos de desenvolvimento. As 
ferramentas são organizadas de maneira lógica, com painéis e barras de 
ferramentas bem definidos, facilitando o acesso às funcionalidades mais 
utilizadas. 

- Páginas Mestras: O uso de páginas mestres no InDesign é extrema-
mente eficiente. Elas permitem aplicar elementos de design, como ca-
beçalhos, rodapés e numeração de páginas, de forma consistente em 
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todo o documento. As páginas mestras podem ser facilmente modifica-
das e aplicadas a diferentes seções do projeto. 

- Gestão de Documentos Longos: InDesign oferece ferramentas robus-
tas para a gestão de documentos longos, como livros e relatórios de 
projetos. Recursos como índices, sumários automáticos, e a vinculação 
de múltiplos arquivos InDesign dentro de um único projeto facilitam a 
organização e a manutenção de grandes quantidades de conteúdo. 

- Painéis Personalizáveis: Os painéis do InDesign, como páginas, cama-
das e estilos, são altamente personalizáveis. Eles podem ser ancorados, 
desacoplados e organizados conforme a preferência do usuário, permi-
tindo um ambiente de trabalho eficiente e adaptado às necessidades 
individuais. 

Scribus 

- Curva de Aprendizado Inicial: A interface do Scribus pode parecer 
menos intuitiva para usuários acostumados com o InDesign. A disposi-
ção das ferramentas e painéis é diferente, o que pode exigir um perío-
do de adaptação. No entanto, a interface é bastante funcional uma vez 
que o usuário se familiarize com ela. 

- Páginas Mestras: Assim como no InDesign, o Scribus oferece a funcio-
nalidade de páginas mestras. Elas permitem a aplicação de elementos 
consistentes em várias páginas, como logotipos, cabeçalhos e rodapés. 
Embora a implementação seja ligeiramente diferente, a lógica subjacen-
te é similar, facilitando a transição para usuários experientes em InDe-
sign. 

- Gestão de Documentos Longos: O Scribus também suporta a criação 
e gestão de documentos longos, com recursos para a criação de sumá-
rios, índices e a vinculação de documentos. Embora possa faltar algu-
mas das funcionalidades avançadas do InDesign, o Scribus oferece uma 
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base sólida para a criação de documentação extensiva, como relatórios 
de projetos e documentos para concursos. 

- Painéis e Personalização: Os painéis no Scribus são móveis e persona-
lizáveis, permitindo que os usuários ajustem a interface de acordo com 
suas necessidades. A organização inicial pode parecer menos polida, 
mas com alguns ajustes, pode ser configurada para um fluxo de traba-
lho eficiente. 

5.7.1 Migrando no contexto de um projeto em ar-
quitetura 

   

A curva de aprendizado é uma diferença significativa entre o Scribus e o InDesign. 
Usuários experientes do InDesign podem achar o Scribus inicialmente menos in-
tuitivo devido à organização diferente de suas ferramentas e painéis. O Scribus re-
quer um período de adaptação para entender a disposição das funcionalidades e 
para personalizar a interface de maneira eficiente. 



143

No entanto, o Scribus oferece flexibilidade significativa e muitas das funcionalida-
des encontradas no InDesign, o que o torna uma alternativa viável, especialmente 
considerando que é uma ferramenta gratuita e de código aberto. As páginas mes-
tras no Scribus funcionam de maneira semelhante às do InDesign, permitindo a 
aplicação de elementos consistentes em várias páginas, o que é essencial para a 
documentação de projetos longos e concursos. Além disso, o Scribus oferece fer-
ramentas para a gestão de documentos longos, embora possam ser menos avan-
çadas que as do InDesign, ainda são adequadas para muitos projetos de arquite-
tura. 

Em termos de produtividade, o InDesign pode proporcionar um fluxo de trabalho 
mais fluido e imediato devido à sua interface refinada e familiaridade para muitos 
profissionais. No entanto, o Scribus pode alcançar um nível comparável de eficiên-
cia após o período de adaptação. Além disso, o Scribus oferece a vantagem de 
não possuir custos de licenciamento, o que pode ser um fator decisivo para muitos 
usuários e organizações. 

Para arquitetos que já utilizam o InDesign, a transição para o Scribus pode parecer 
desafiadora inicialmente, mas o software oferece uma profundidade de funcionali-
dades e uma flexibilidade que, após a familiarização, pode se mostrar extrema-
mente vantajosa. A interface personalizável, a funcionalidade de páginas mestras e 
a capacidade de gestão de documentos longos fazem do Scribus uma opção ro-
busta e econômica para a criação de documentação sobre projetos longos e con-
cursos. 

Em última análise, a escolha entre InDesign e Scribus dependerá das necessidades 
específicas do projeto e do conforto do usuário com as respectivas interfaces. O 
Scribus, sendo uma solução de código aberto, oferece um excelente equilíbrio en-
tre funcionalidades avançadas e custo-benefício, proporcionando uma alternativa 
viável e poderosa para arquitetos e designers. 
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Capítulo 6 - Mapeamento e 
Cartografia na Arquitetura e 
Urbanismo 
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6.1 Mapeamento e Cartografia na Ar-
quitetura e Urbanismo 

   

Mapeamento e cartografia são essenciais na arquitetura e urbanismo, permitindo 
aos profissionais analisar, visualizar e projetar o uso do espaço de maneiras inova-
doras. O software livre oferece uma alternativa poderosa e personalizável às solu-
ções proprietárias, sendo o QGIS um dos exemplos mais robustos dessa categoria. 

QGIS é um sistema de informação geográfica (SIG) que se destaca por ser de có-
digo aberto, o que permite que arquitetos e urbanistas acessem uma ferramenta 
altamente adaptável sem custos de licença. Com QGIS, os usuários podem criar, 
editar, visualizar, analisar e publicar dados geoespaciais, o que é fundamental na 
fase de planejamento de qualquer projeto urbano ou arquitetônico. A capacidade 
de personalizar e expandir o software através de plugins desenvolvidos pela co-
munidade adiciona uma camada extra de valor, especialmente em projetos com-
plexos que requerem ferramentas específicas. 
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Para os profissionais envolvidos na modelagem e análise de dados urbanos, QGIS 
suporta uma variedade de formatos de dados, incluindo dados vetoriais e rasteri-
zados, proporcionando uma flexibilidade que é muitas vezes restrita em softwares 
proprietários. A facilidade com que o QGIS integra dados de diferentes fontes é 
uma vantagem significativa, permitindo a incorporação de mapas base, levanta-
mentos topográficos e outras camadas de dados essenciais na compreensão e no 
desenvolvimento de áreas urbanas. 

O uso de QGIS na arquitetura e no urbanismo também favorece uma colaboração 
mais efetiva. Como é uma plataforma aberta, facilita o compartilhamento de proje-
tos e dados entre equipes, consultores e partes interessadas, independentemente 
do sistema operacional ou de outras barreiras técnicas que frequentemente com-
plicam o trabalho colaborativo em plataformas proprietárias. Isso é particularmen-
te útil em ambientes acadêmicos e profissionais onde a troca de informações e a 
colaboração interdisciplinar são chave. 

Além disso, o QGIS possui uma comunidade ativa e engajada, onde novos usuári-
os podem encontrar suporte, tutoriais e documentação extensiva. Isso é uma gran-
de ajuda para escritórios de arquitetura e urbanismo que estão fazendo a transi-
ção para softwares livres, pois podem contar com uma rede de usuários experien-
tes e recursos de aprendizado contínuo. 

Outro benefício do QGIS é sua capacidade de gerar visualizações de alta qualida-
de. Para apresentações a clientes ou para estudos de impacto visual, o software 
permite a criação de mapas detalhados e visualmente atraentes que podem ser 
decisivos na aprovação de projetos. A personalização dessas visualizações, que 
pode incluir ajustes de cores, estilos de linha e opacidade das camadas, oferece 
aos arquitetos a capacidade de transmitir suas ideias de maneira clara e eficaz. 

A adesão ao QGIS e a outras ferramentas de software livre em arquitetura e urba-
nismo não só diminui os custos operacionais dos escritórios, como também pro-
move uma maior independência tecnológica. Isso permite aos profissionais adap-
tar suas ferramentas de trabalho às suas necessidades específicas, em vez de se 
adaptarem às limitações de software impostas por licenças proprietárias. Ao abra-
çar soluções abertas, arquitetos e urbanistas podem se posicionar na vanguarda 
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da tecnologia, explorando novas possibilidades de design e planejamento que es-
tão em constante evolução no mundo digital. 

6.2 Apresentando o padrão aberto 
GPX 

   

O padrão aberto GPX, ou GPS Exchange Format, é um formato de arquivo leve 
projetado para o intercâmbio de dados GPS entre aplicativos e dispositivos. Para 
arquitetos e escritórios que já estão familiarizados com a utilização de padrões 
abertos como IFC, DXF e SVG, o GPX apresenta uma oportunidade similar de inte-
roperabilidade e flexibilidade no contexto de dados cartográficos. 

IFC, ou Industry Foundation Classes, é um formato de dados amplamente aceito 
na indústria da construção civil, utilizado para compartilhar e trocar informações 
sobre construções de maneira digital, sem perder a precisão dos detalhes do pro-
jeto. DXF, que significa Drawing Exchange Format, é utilizado para intercambiar 
documentos entre diferentes sistemas CAD, garantindo que desenhos e modelos 
geométricos sejam acessíveis independentemente do software utilizado. Por últi-
mo, o SVG, ou Scalable Vector Graphics, é um formato de gráfico vetorial usado 



148

para renderizar imagens complexas em ambientes web, sendo altamente escalável 
e editável. 

Assim como o IFC, DXF e SVG permitiram uma maior fluidez entre diferentes ferra-
mentas e disciplinas, o GPX também serve a um propósito semelhante no campo 
da cartografia e geolocalização. Ele permite que arquitetos e urbanistas utilizem 
dados de localização geográfica de forma eficiente, integrando esses dados com 
softwares de projeto e análise urbanística. A possibilidade de marcar waypoints, 
rotas e trilhas com precisão facilita a incorporação de considerações geográficas 
detalhadas durante as fases de planejamento e execução de projetos. 

A adesão a padrões abertos como o GPX não só promove uma maior interopera-
bilidade entre diferentes sistemas e ferramentas, mas também estimula a inovação 
e colaboração dentro da comunidade de arquitetura. Com o uso desses padrões, 
arquitetos podem facilmente compartilhar dados cartográficos e integrá-los em 
suas práticas projetuais, potencializando o uso da tecnologia para soluções mais 
eficazes e integradas no design urbano e arquitetônico. 

6.3 Usando e adquirindo shapefiles 
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Os shapefiles são uma forma popular de armazenar dados geográficos e são fre-
quentemente usados em urbanismo e cartografia para representar formas geomé-
tricas como pontos, linhas e polígonos. Esses arquivos são vitais para arquitetos e 
planejadores urbanos que utilizam o QGIS, um software livre de sistema de infor-
mação geográfica (SIG), para criar e manipular mapas. 

Um shapefile, tecnicamente conhecido como SHP, na verdade é composto por 
uma coleção de arquivos que trabalham juntos. Essencialmente, o arquivo .shp 
guarda as formas geométricas, o arquivo .shx indexa essas geometrias para facili-
tar o acesso e o arquivo .dbf armazena os atributos associados a cada forma em 
um formato de tabela. Esse último é crucial pois contém informações como nomes 
de ruas, tipos de zonas, regulamentos de uso do solo, entre outros dados que são 
essenciais para a tomada de decisões em arquitetura e urbanismo. 

Além disso, um arquivo .qpj pode acompanhar um shapefile quando usado no 
QGIS. Este arquivo é específico do QGIS e armazena informações sobre o sistema 
de referência espacial (SRS) do shapefile. O SRS é fundamental para garantir que 
os dados geográficos se alinhem corretamente com outros dados em um mapa, 
como imagens de satélite ou outros conjuntos de dados geográficos. O arqui-
vo .qpj é particularmente útil quando os shapefiles são compartilhados entre dife-
rentes programas ou usuários que podem não estar usando o mesmo padrão de 
projeção. 

Para arquitetos e urbanistas, entender como usar e gerenciar shapefiles no QGIS é 
fundamental. Eles podem importar esses arquivos para o software e começar a ex-
plorar dados geográficos em suas análises e planejamento de projeto. Por exem-
plo, ao trabalhar em um projeto de desenvolvimento urbano, um arquiteto pode 
usar shapefiles para analisar a distribuição de áreas verdes, a proximidade de in-
fraestruturas essenciais como escolas e hospitais, ou as características do tráfego 
em diferentes regiões. 

A capacidade de visualizar e manipular essas informações geográficas diretamen-
te no QGIS com a ajuda de shapefiles permite que os profissionais não só compre-
endam melhor o espaço físico em que estão trabalhando, mas também forneçam 
soluções de design mais informadas e eficazes. 



150

6.4 Como funciona o sistema de refe-
rência de coordenadas? 

   

O Sistema de Referência de Coordenadas (SRC) é um componente crucial na car-
tografia e no geoprocessamento, servindo como base para todas as operações de 
mapeamento e análise espacial em softwares como o QGIS. Para arquitetos e pla-
nejadores urbanos, entender e utilizar corretamente o SRC é essencial para a pre-
cisão dos projetos e a interoperabilidade dos dados. 

O SRC define como as coordenadas geográficas são convertidas em coordenadas 
planas e vice-versa, permitindo que os dados sejam representados corretamente 
em um mapa bidimensional. Essencialmente, ele descreve um framework matemá-
tico e de projeção para a área específica do globo que está sendo mapeada, con-
siderando a curvatura da Terra. Isso é importante porque a Terra não é perfeita-
mente esférica e cada área tem características únicas que podem influenciar como 
as medidas são tomadas. 

No QGIS, um dos usos principais do SRC é garantir que diferentes camadas de da-
dos geográficos – que podem vir de diferentes fontes e com diferentes sistemas 
de coordenadas – se alinhem corretamente. Quando um arquiteto importa dados 
geográficos, como shapefiles ou dados de GPS, é crucial que o SRC desses dados 

https://docs.qgis.org/3.34/pt_BR/docs/gentle_gis_introduction/coordinate_reference_systems.html
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esteja definido e corresponda ao do projeto ou se ajuste adequadamente para ga-
rantir precisão nas análises e visualizações. 

Por exemplo, ao trabalhar em um projeto de revitalização urbana, um arquiteto 
pode precisar sobrepor um mapa de zonas de ruído, um mapa de densidade po-
pulacional e um mapa catastral para análise. Se essas camadas não estiverem ali-
nhadas no mesmo SRC, as informações podem aparecer deslocadas ou distorci-
das, levando a interpretações errôneas. O QGIS facilita a configuração e a transfor-
mação de SRC através de uma ampla biblioteca de sistemas de coordenadas pre-
definidos e a capacidade de criar sistemas personalizados quando necessário. 

A seleção do SRC adequado depende da localização geográfica do projeto e do 
tipo de análise que será realizada. Para projetos locais, um SRC que minimize a dis-
torção naquela área específica (como um SRC projetado) pode ser o mais apropri-
ado. Para projetos mais gerais ou de grande escala, um SRC global, como o WGS 
84, pode ser mais adequado. O QGIS também permite aos usuários visualizar e 
comparar diferentes SRCs para entender como as projeções afetam a representa-
ção dos dados. 

Usar o SRC correto no QGIS não só melhora a precisão dos dados, mas também 
ajuda na colaboração e compartilhamento de informações entre diferentes sta-
keholders, garantindo que todos estejam "na mesma página" literalmente. Ao inte-
grar dados de múltiplas fontes com precisão, arquitetos e urbanistas podem tomar 
decisões mais informadas e desenvolver projetos mais sustentáveis e responsivos 
ao contexto local. 
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6.5 Como funciona o Open Street Map 

   

O OpenStreetMap (OSM) é um projeto colaborativo que cria mapas editáveis e de 
uso livre, onde qualquer pessoa pode contribuir e modificar o mapa global. Para 
arquitetos e escritórios de arquitetura, o OSM oferece uma ferramenta poderosa e 
acessível para a gestão de terrenos e o planejamento de projetos, representando 
uma alternativa viável aos mapas proprietários ou comercialmente licenciados. 

O OSM é construído por uma comunidade de mapeadores que coletam dados 
usando GPS, imagens de satélite, e outras fontes gratuitas. Este mapa global inclui 
informações detalhadas sobre estradas, edifícios, parques, rios e muito mais, sen-
do constantemente atualizado e refinado por usuários ao redor do mundo. A natu-
reza aberta e colaborativa do OSM não só proporciona uma base de dados exten-
sa, mas também permite que arquitetos e planejadores adaptem os mapas para as 
necessidades específicas de seus projetos. 

Para começar a utilizar o OpenStreetMap em projetos de arquitetura, o primeiro 
passo é acessar o website do OSM ou usar uma de suas muitas APIs disponíveis. 
Arquitetos podem visualizar e baixar dados de mapas para qualquer localização, 
ajustando a escala e o detalhe conforme necessário. Uma vez que o mapa é baixa-
do, pode ser importado para softwares de SIG como o QGIS ou outros programas 
de design compatíveis, onde pode ser editado e integrado com outros dados ge-
ográficos. 

Utilizar o OSM permite aos arquitetos visualizar o contexto urbano ou rural de um 
projeto, identificar características geográficas importantes e analisar o acesso a 

https://www.openstreetmap.org/#map=4/-15.13/-53.19
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serviços e infraestruturas. Essa capacidade é especialmente valiosa em estágios 
iniciais de planejamento, onde entender o ambiente é crucial para o desenho de 
soluções eficientes e harmoniosas. Além disso, o OSM pode ser uma ferramenta 
útil para a gestão de terrenos, oferecendo uma visão clara da área de projeto e 
suas adjacências, facilitando a comunicação com clientes e stakeholders sobre o 
desenvolvimento proposto. 

Outro aspecto importante do uso do OSM é sua capacidade de ser atualizado e 
personalizado. Arquitetos não estão limitados aos dados existentes; eles podem 
adicionar informações específicas do projeto ao mapa, como propostas de novas 
construções ou alterações na infraestrutura existente. Isso não apenas enriquece a 
base de dados do OSM, mas também cria um registro detalhado do desenvolvi-
mento do projeto que pode ser útil para revisões futuras ou para a manutenção 
pós-construção. 

Em resumo, o OpenStreetMap é uma ferramenta versátil e poderosa para arquite-
tos e escritórios de arquitetura que procuram uma solução de mapeamento aberta 
e colaborativa. Ele oferece uma riqueza de dados geográficos que pode ser cruci-
al para o planejamento e execução de projetos de arquitetura, tornando-se uma 
escolha ideal para profissionais que valorizam a precisão, a adaptabilidade e a co-
laboração em seus trabalhos. 
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6.6 Migrando do AutoCAD Map para o 
QGIS 

   

Migrar do AutoCAD Map para o QGIS pode parecer uma tarefa desafiadora, mas 
com o entendimento certo das semelhanças e diferenças entre os dois softwares, 
essa transição pode ser suave e benéfica para arquitetos e profissionais de design. 
Vamos explorar as etapas principais para essa migração, focando nos pontos co-
muns e nas particularidades de cada software. 

O AutoCAD Map e o QGIS são ferramentas poderosas para a manipulação de da-
dos geoespaciais, mas cada um tem suas características específicas. O AutoCAD 
Map é amplamente utilizado por arquitetos e designers pela sua integração com o 
AutoCAD, permitindo a criação de desenhos técnicos com dados geoespaciais in-
corporados. Por outro lado, o QGIS é uma plataforma de software livre, altamente 
flexível e extensível, que oferece uma vasta gama de funcionalidades para análise 
geoespacial. 

1. Configuração do Ambiente de Trabalho 
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- No AutoCAD Map, você provavelmente está acostumado com a interfa-
ce do AutoCAD, que é baseada em comandos e menus suspensos. O 
QGIS, por sua vez, possui uma interface gráfica mais intuitiva, com pai-
néis e barras de ferramentas personalizáveis. 

- Ambos os softwares permitem a personalização do ambiente de traba-
lho. No QGIS, você pode ajustar os painéis e barras de ferramentas para 
replicar o layout do AutoCAD Map, facilitando a adaptação. 

2. Importação de Dados 

- No AutoCAD Map, a importação de dados geralmente envolve a cone-
xão a fontes de dados geoespaciais como SHP, SDF, ou bases de dados 
SQL. O QGIS suporta uma gama ainda maior de formatos de arquivo e 
fontes de dados, incluindo SHP, GeoJSON, KML, e até mesmo conexões 
diretas a bases de dados PostGIS. 

- Para importar dados no QGIS, basta usar a ferramenta "Adicionar Cama-
da Vetorial" ou "Adicionar Camada Raster". A interface de importação é 
amigável e permite a visualização e seleção dos dados antes da impor-
tação. 

3. Manipulação de Dados 

- No AutoCAD Map, você está habituado a usar comandos como MAPIN-
SERT, MAPEXPORT e MAPCONNECT para manipular dados geoespaci-
ais. No QGIS, as operações de manipulação de dados são realizadas 
através de ferramentas de processamento e geoprocessamento, que es-
tão acessíveis no menu "Processamento" ou através da barra de ferra-
mentas de geoprocessamento. 
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- O QGIS oferece funcionalidades avançadas de análise espacial que po-
dem superar as capacidades do AutoCAD Map, especialmente quando 
se trata de operações complexas de geoprocessamento. 

4. Edição e Criação de Dados 

- A edição de dados no AutoCAD Map é feita através de comandos de 
desenho e edição do AutoCAD, como LINE, POLYGON, EDITFEATURE. 
No QGIS, a edição de dados vetoriais é realizada através das ferramen-
tas de edição na barra de ferramentas de edição vetorial. 

- No QGIS, você pode criar novas camadas vetoriais ou raster, e adicionar 
atributos e geometrias diretamente através do painel de atributos e das 
ferramentas de edição. 

5. Análise Geoespacial 

- O AutoCAD Map oferece ferramentas básicas de análise geoespacial, 
mas pode ser limitado em funcionalidades mais avançadas. O QGIS, 
com seus plugins e extensões, proporciona uma plataforma robusta 
para análise espacial detalhada. 

- No QGIS, você pode realizar operações como interseção, união, dife-
rença e buffer usando as ferramentas de geoprocessamento. Além dis-
so, o QGIS integra-se facilmente com outras ferramentas de software li-
vre como GRASS GIS e SAGA GIS para análises ainda mais avançadas. 

6. Criação de Mapas e Layouts 

- No AutoCAD Map, a criação de mapas e layouts é feita através do espa-
ço papel e do uso de viewports. No QGIS, a criação de mapas é realiza-
da no compositor de mapas, que oferece uma interface gráfica rica para 
a criação de layouts de impressão. 



157

- O compositor de mapas do QGIS permite adicionar elementos como le-
gendas, escalas, títulos e textos com facilidade, proporcionando um 
controle mais detalhado sobre a aparência final do mapa. 

7. Exportação e Compartilhamento de Dados 

- No AutoCAD Map, a exportação de dados é feita através de comandos 
como MAPEXPORT. No QGIS, a exportação é realizada através da opção 
"Exportar" no menu de contexto das camadas. 

- O QGIS permite a exportação para uma ampla gama de formatos, in-
cluindo PDF, SVG, e imagens raster. Além disso, você pode salvar proje-
tos QGIS em formato QGS ou QGZ, que mantém todas as configura-
ções de camadas e estilos. 

Ao considerar a migração para o QGIS, é essencial entender que, embora haja 
uma curva de aprendizado, os benefícios do uso de um software de código aber-
to, como custo reduzido, flexibilidade e uma comunidade ativa de desenvolvedo-
res, são significativos. Com a familiaridade com o AutoCAD Map e uma aborda-
gem estruturada para aprender o QGIS, arquitetos e profissionais de design po-
dem aproveitar ao máximo as capacidades do QGIS para aprimorar seus projetos 
e análises geoespaciais. 
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6.7 Migrando do ArcGIS para o QGIS 

   

Após explorar a migração do AutoCAD Map para o QGIS, é hora de abordar a 
transição do ArcGIS para o QGIS. O ArcGIS é amplamente utilizado por arquitetos 
e profissionais de design devido às suas capacidades robustas de análise geoes-
pacial e criação de mapas. O QGIS, como uma alternativa de código aberto, ofere-
ce muitas das mesmas funcionalidades, além de vantagens exclusivas. A seguir, ex-
ploramos as etapas principais dessa migração, destacando semelhanças e diferen-
ças entre os dois softwares. 

O ArcGIS, desenvolvido pela Esri, é amplamente utilizado por sua interface intuiti-
va, capacidades de análise avançada e vasta gama de ferramentas. O QGIS, por 
outro lado, é uma plataforma de software livre que oferece flexibilidade, personali-
zação e uma comunidade ativa de desenvolvedores. 

1. Configuração do Ambiente de Trabalho 

- No ArcGIS, a interface é baseada em janelas e painéis, com ferramentas 
acessíveis a partir de menus e barras de ferramentas. O QGIS tem uma 
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interface gráfica semelhante, com painéis e barras de ferramentas per-
sonalizáveis. 

- Ambos os softwares permitem a personalização do ambiente de traba-
lho. No QGIS, você pode ajustar os painéis e barras de ferramentas para 
replicar o layout do ArcGIS, facilitando a adaptação. 

2. Importação de Dados 

- No ArcGIS, a importação de dados é feita através de ferramentas como 
"Adicionar Dados" e "Conexões de Base de Dados". O QGIS suporta 
uma ampla gama de formatos de arquivo e fontes de dados, incluindo 
SHP, GeoJSON, KML, e conexões diretas a bases de dados PostGIS. 

- Para importar dados no QGIS, use a ferramenta "Adicionar Camada Ve-
torial" ou "Adicionar Camada Raster". A interface de importação é ami-
gável e permite a visualização e seleção dos dados antes da importa-
ção. 

3. Manipulação de Dados 

- No ArcGIS, você está habituado a usar ferramentas de geoprocessa-
mento, disponíveis na Caixa de Ferramentas de Geoprocessamento. No 
QGIS, as operações de manipulação de dados são realizadas através de 
ferramentas de processamento e geoprocessamento, acessíveis no 
menu "Processamento" ou através da barra de ferramentas de geopro-
cessamento. 

- O QGIS oferece funcionalidades avançadas de análise espacial, que po-
dem superar as capacidades do ArcGIS em alguns aspectos, especial-
mente quando se trata de operações complexas de geoprocessamento. 

4. Edição e Criação de Dados 
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- A edição de dados no ArcGIS é feita através de ferramentas de edição 
no ArcMap ou ArcGIS Pro. No QGIS, a edição de dados vetoriais é reali-
zada através das ferramentas de edição na barra de ferramentas de edi-
ção vetorial. 

- No QGIS, você pode criar novas camadas vetoriais ou raster, e adicionar 
atributos e geometrias diretamente através do painel de atributos e das 
ferramentas de edição. 

5. Análise Geoespacial 

- O ArcGIS é conhecido por suas capacidades avançadas de análise geo-
espacial, com ferramentas como ModelBuilder e diversas extensões. O 
QGIS, com seus plugins e extensões, proporciona uma plataforma ro-
busta para análise espacial detalhada. 

- No QGIS, você pode realizar operações como interseção, união, dife-
rença e buffer usando as ferramentas de geoprocessamento. Além dis-
so, o QGIS integra-se facilmente com outras ferramentas de software li-
vre como GRASS GIS e SAGA GIS para análises ainda mais avançadas. 

6. Criação de Mapas e Layouts 

- No ArcGIS, a criação de mapas e layouts é feita através do ArcMap ou 
ArcGIS Pro, utilizando a interface de layout. No QGIS, a criação de ma-
pas é realizada no compositor de mapas, que oferece uma interface 
gráfica rica para a criação de layouts de impressão. 

- O compositor de mapas do QGIS permite adicionar elementos como le-
gendas, escalas, títulos e textos com facilidade, proporcionando um 
controle mais detalhado sobre a aparência final do mapa. 

7. Exportação e Compartilhamento de Dados 
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- No ArcGIS, a exportação de dados é feita através de ferramentas como 
"Exportar Dados". No QGIS, a exportação é realizada através da opção 
"Exportar" no menu de contexto das camadas. 

- O QGIS permite a exportação para uma ampla gama de formatos, in-
cluindo PDF, SVG, e imagens raster. Além disso, você pode salvar proje-
tos QGIS em formato QGS ou QGZ, que mantém todas as configura-
ções de camadas e estilos. 

Ao considerar a migração para o QGIS, é importante lembrar que, embora haja 
uma curva de aprendizado, os benefícios do uso de um software de código aber-
to, como custo reduzido, flexibilidade e uma comunidade ativa de desenvolvedo-
res, são significativos. Com a familiaridade com o ArcGIS e uma abordagem estru-
turada para aprender o QGIS, arquitetos e profissionais de design podem aprovei-
tar ao máximo as capacidades do QGIS para aprimorar seus projetos e análises 
geoespaciais. 
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6.8 Comparando AutoCAD MAP, Arc-
GIS e QGIS 

   

Após explorar a migração do AutoCAD Map e do ArcGIS para o QGIS, vamos fazer 
uma comparação geral entre essas três poderosas ferramentas de software geoes-
pacial, destacando os benefícios da migração para o QGIS. Tanto o AutoCAD Map 
quanto o ArcGIS são amplamente utilizados por arquitetos e profissionais de de-
sign, mas o QGIS, como uma solução de código aberto, oferece vantagens únicas 
que podem tornar essa transição extremamente vantajosa. 

1. Custo 

- AutoCAD Map e ArcGIS são soluções proprietárias que exigem licen-
ças caras e renovação periódica, representando um custo significativo 
para escritórios de arquitetura e profissionais individuais. 
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- QGIS é uma ferramenta de código aberto e gratuita, eliminando os cus-
tos de licenciamento e permitindo que os recursos financeiros sejam di-
recionados para outras áreas do projeto. 

2. Acessibilidade e Flexibilidade 

- O AutoCAD Map é conhecido por sua integração com o AutoCAD, faci-
litando a criação de desenhos técnicos com dados geoespaciais. No en-
tanto, a personalização e a flexibilidade são limitadas pelas funcionali-
dades inerentes ao AutoCAD. 

- O ArcGIS oferece uma vasta gama de ferramentas avançadas de análise 
geoespacial, mas sua estrutura proprietária pode restringir a integração 
com outras soluções de software. 

- QGIS destaca-se pela sua flexibilidade e extensibilidade. Como um soft-
ware de código aberto, permite personalizações e integrações ilimita-
das com outros programas e ferramentas de software livre, oferecendo 
uma plataforma robusta para diversas necessidades de projetos geoes-
paciais. 

3. Funcionalidades e Ferramentas 

- AutoCAD Map possui ferramentas robustas para manipulação de da-
dos geoespaciais dentro do ambiente AutoCAD, mas pode ser limitado 
em funcionalidades avançadas de geoprocessamento. 

- ArcGIS é reconhecido por suas capacidades avançadas de análise e vi-
sualização de dados geoespaciais, incluindo ModelBuilder e diversas 
extensões que aumentam suas funcionalidades. 

- QGIS oferece uma gama comparável de funcionalidades avançadas de 
análise espacial, com uma vasta biblioteca de plugins e extensões que 
podem ser instaladas conforme a necessidade. A integração com outras 
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ferramentas como GRASS GIS e SAGA GIS amplia ainda mais suas capa-
cidades. 

4. Comunidade e Suporte 

- AutoCAD Map e ArcGIS possuem suporte técnico oficial e documenta-
ção extensiva, mas o acesso completo a esses recursos pode estar res-
trito a usuários com licenças válidas. 

- QGIS é suportado por uma comunidade global ativa de desenvolvedo-
res e usuários, que contribuem continuamente para o aprimoramento 
do software. A vasta documentação, fóruns de discussão, e tutoriais gra-
tuitos são recursos valiosos para a resolução de problemas e aprendiza-
do contínuo. 

5. Compatibilidade de Dados 

- AutoCAD Map e ArcGIS suportam uma ampla gama de formatos de 
dados geoespaciais, mas podem apresentar dificuldades de compatibi-
lidade com determinados formatos ou fontes de dados externos. 

- QGIS é altamente compatível com praticamente todos os formatos de 
dados geoespaciais, incluindo SHP, GeoJSON, KML, e conexões diretas 
a bases de dados como PostGIS. Essa ampla compatibilidade facilita a 
integração de dados de diversas fontes e formatos. 

6. Atualizações e Evolução 

- As atualizações para AutoCAD Map e ArcGIS são controladas pelos de-
senvolvedores das empresas proprietárias, podendo resultar em ciclos 
de lançamento mais lentos e com custos adicionais para obter novas 
versões. 
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- QGIS recebe atualizações frequentes e contínuas da comunidade glo-
bal de desenvolvedores, garantindo que o software esteja sempre evo-
luindo e incorporando novas funcionalidades e melhorias. 

Benefícios da Migração para o QGIS 

- Redução de Custos: A eliminação dos custos de licenciamento é um 
dos maiores benefícios, permitindo uma economia significativa e maior 
flexibilidade orçamentária. 

- Liberdade e Flexibilidade: Como um software de código aberto, o 
QGIS permite personalizações ilimitadas, adaptações e integrações 
com outras ferramentas de software livre. 

- Ampla Compatibilidade: A capacidade de trabalhar com quase todos 
os formatos de dados geoespaciais facilita a integração e a interopera-
bilidade dos projetos. 

- Comunidade Ativa: O suporte contínuo e as contribuições de uma co-
munidade global ativa garantem que o QGIS esteja sempre atualizado e 
inovador. 

- Atualizações Frequentes: O ciclo rápido de desenvolvimento e lança-
mento de novas versões proporciona acesso imediato a novas funciona-
lidades e melhorias. 

Migrar para o QGIS oferece uma solução poderosa e econômica para arquitetos e 
profissionais de design, mantendo a capacidade de realizar análises geoespaciais 
avançadas e criar mapas de alta qualidade. Com as vantagens do software de có-
digo aberto, o QGIS se apresenta como uma alternativa viável e atrativa às solu-
ções proprietárias como AutoCAD Map e ArcGIS. 
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6.9 Transparência e Participação Públi-
ca 

   

A adoção do QGIS por entidades públicas pode revolucionar a forma como a 
transparência e a participação pública são tratadas em projetos de urbanização. 
Dois aspectos principais deste benefício são o compartilhamento de dados e a pu-
blicação de mapas online. 

Compartilhamento de Dados 

- O QGIS possibilita a criação e compartilhamento de mapas interativos e 
dados geoespaciais com a população. Isso é crucial para aumentar a 
transparência, permitindo que cidadãos e partes interessadas tenham 
acesso direto às informações relevantes sobre os projetos de urbaniza-
ção em andamento. 

- A interface amigável do QGIS facilita a visualização e a compreensão 
dos dados geoespaciais por não especialistas. As entidades públicas 
podem compartilhar dados sobre infraestruturas, zonamentos, redes de 
transporte e áreas verdes, entre outros, proporcionando um panorama 
claro e detalhado dos projetos para todos os interessados. 
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- Esse compartilhamento aberto de informações permite que a popula-
ção monitore o progresso dos projetos, identifique possíveis impactos 
em suas comunidades e participe de maneira informada nas discussões 
e decisões públicas. A transparência é fortalecida quando os cidadãos 
têm acesso aos mesmos dados utilizados pelos planejadores urbanos. 

Publicação de Mapas Online 

- Utilizando plugins como o QGIS Server e o QGIS Web Client, entidades 
públicas podem facilmente publicar mapas e dados online. Essa funcio-
nalidade torna as informações geoespaciais acessíveis ao público de 
maneira ampla e conveniente. 

- A publicação de mapas online permite que qualquer pessoa, a partir de 
qualquer dispositivo com acesso à internet, visualize os projetos de ur-
banização. Isso não só amplia o alcance das informações, mas também 
garante que elas estejam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por sema-
na. 

- Ferramentas interativas disponíveis através do QGIS permitem aos usuá-
rios explorar os mapas, fazer zoom em áreas específicas, consultar atri-
butos de camadas geográficas e até mesmo baixar dados para análises 
próprias. Isso empodera os cidadãos e fomenta um ambiente de cola-
boração entre a comunidade e os gestores públicos. 

- Além disso, a publicação de mapas online facilita a comunicação bidire-
cional. Os cidadãos podem fornecer feedback direto através de interfa-
ces interativas, contribuindo com sugestões, preocupações e perguntas 
sobre os projetos. Esse feedback pode ser usado para ajustar e melho-
rar os planos de urbanização em tempo real. 

Em suma, a capacidade do QGIS de compartilhar dados geoespaciais e publicar 
mapas online representa um avanço significativo na promoção da transparência e 
da participação pública em projetos de urbanização. As entidades públicas que 
adotam essa solução de código aberto não apenas ganham em eficiência e eco-



168

nomia, mas também criam um ambiente de maior confiança e engajamento com a 
comunidade, essencial para o sucesso de qualquer iniciativa de desenvolvimento 
urbano.
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Capítulo 7 - Colaboração em 
Ambientes de Software Livre 
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7.1 Colaboração com Software Livre 
para arquitetura 

   

No mundo da arquitetura e do design, a colaboração entre equipes, clientes e ou-
tros stakeholders é fundamental. As soluções de software livre proporcionam uma 
série de benefícios nesse aspecto, principalmente por oferecerem flexibilidade e 
autonomia em relação às ferramentas proprietárias. Ao migrar para plataformas de 
código aberto, profissionais e escritórios de arquitetura encontram um ambiente 
rico para colaboração, que não apenas reduz custos mas também amplia as possi-
bilidades de personalização das ferramentas usadas. 

Uma das grandes vantagens do uso de software de código aberto na arquitetura é 
a facilidade de compartilhamento de arquivos. Utilizando formatos abertos como 
DXF, IFC e SVG, os arquivos podem ser facilmente acessados e editados por dife-
rentes programas, sem que haja perda de informação ou a necessidade de con-
versões complexas. Esses formatos são compatíveis com uma ampla gama de 
softwares, o que permite que arquitetos compartilhem seus projetos de forma 
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mais eficaz, evitando os frequentes problemas de incompatibilidade que ocorrem 
com formatos proprietários. 

Outro ponto importante é a questão da privacidade e segurança. Embora a ausên-
cia de soluções baseadas em nuvem possa ser vista como uma limitação, ela tam-
bém é uma vantagem para aqueles preocupados com a segurança dos dados. 
Sem a obrigatoriedade de armazenar informações em servidores externos, os ar-
quitetos podem configurar seus próprios sistemas de armazenamento e comparti-
lhamento, garantindo que seus projetos permaneçam seguros e sob seu controle 
total. Isso é particularmente relevante em projetos de grande escala ou que envol-
vem informações sensíveis. 

O software livre também incentiva uma cultura de melhoria contínua e colabora-
ção, pois permite que os usuários não apenas utilizem os programas, mas também 
contribuam para o seu desenvolvimento. Arquitetos com habilidades em progra-
mação podem adaptar ferramentas às suas necessidades específicas, criando fun-
cionalidades customizadas que beneficiam toda a comunidade de usuários. Além 
disso, muitas comunidades de software livre são altamente ativas e oferecem su-
porte robusto através de fóruns e redes sociais, onde os profissionais podem tro-
car ideias, resolver problemas e compartilhar inovações de forma aberta e colabo-
rativa. 

Embora a transição para o software livre exija uma curva de aprendizado e a adap-
tação a novas ferramentas, os benefícios a longo prazo em termos de colaboração, 
personalização e segurança são significativos. A flexibilidade para escolher como e 
onde trabalhar com seus dados, juntamente com a capacidade de influenciar dire-
tamente o desenvolvimento das ferramentas que você utiliza, são fatores que 
transformam profundamente a prática arquitetônica, alinhando-a com as práticas 
modernas de trabalho colaborativo e sustentabilidade digital. 



172

7.2 Colaboração usando desenho 2D e 
CAD (DXF) 

   

A colaboração em projetos de arquitetura utilizando desenho 2D e CAD é uma 
prática comum, especialmente quando se utilizam softwares de código aberto 
como o QCAD e arquivos no formato DXF. Esta combinação permite aos arquite-
tos e designers trabalhar de maneira eficiente e integrada, mesmo estando em di-
ferentes localizações geográficas. Aqui estão algumas estratégias eficazes para 
maximizar a colaboração em projetos comuns utilizando essas ferramentas. 

Primeiramente, a utilização de blocos no QCAD é uma forma prática de garantir 
consistência e eficiência. Blocos são essencialmente conjuntos de desenhos que 
podem ser reutilizados em diferentes partes do projeto. Ao definir elementos co-
muns do projeto como blocos, os membros da equipe podem inseri-los repetida-
mente, garantindo que as especificações se mantenham uniformes em todo o do-
cumento, além de economizar tempo. A criação e o uso compartilhado de uma bi-
blioteca de blocos padrão entre a equipe asseguram que todos estejam usando 
os mesmos símbolos e representações, reduzindo erros e desencontros. 

Outro recurso valioso para a colaboração em desenho CAD é o uso de referências 
externas, ou xrefs. Essas referências permitem que várias partes do projeto sejam 
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trabalhadas simultaneamente por diferentes membros da equipe sem a necessida-
de de fundir fisicamente os arquivos até que seja necessário. Por exemplo, en-
quanto um arquiteto trabalha na planta baixa, outro pode estar desenvolvendo as 
instalações elétricas, ambos referenciando o mesmo arquivo base sem alterá-lo di-
retamente. Isso não só acelera o processo de design como também evita conflitos 
de versão. 

Além disso, a integração de pastas compartilhadas, utilizando soluções baseadas 
em nuvem como Dropbox ou Google Drive, é essencial para a colaboração em 
tempo real. Ao armazenar arquivos DXF em uma pasta compartilhada, qualquer 
membro da equipe pode acessar e editar os desenhos a qualquer momento, des-
de que tenha conexão com a internet. Isso facilita uma atualização imediata e sin-
cronizada de todos os envolvidos no projeto. Configurar notificações para altera-
ções nos arquivos pode também ajudar a equipe a ficar informada sobre as atuali-
zações mais recentes. 

Para que essa colaboração seja efetiva, é crucial que todos os membros da equipe 
estejam alinhados quanto ao uso de versões compatíveis de software e sigam um 
protocolo de nomenclatura e armazenamento consistente. Treinamentos regulares 
e reuniões de coordenação também podem ajudar a maximizar o uso das ferra-
mentas e garantir que todos aproveitem ao máximo os recursos disponíveis. 

Ao adotar essas estratégias, escritórios de arquitetura e designers podem não só 
melhorar a eficiência de seu trabalho colaborativo mas também garantir uma mai-
or precisão e qualidade nos projetos desenvolvidos colaborativamente. 

7.2.1 Padronização de nomes de arquivos DXF 

A gestão eficiente de arquivos DXF em projetos de arquitetura é crucial para man-
ter a ordem, a clareza e a eficiência durante o ciclo de vida de um projeto. Uma es-
tratégia robusta para compartilhar arquivos e controlar versões e atualizações 
pode salvar equipes de muitas dores de cabeça, especialmente em projetos cola-
borativos que envolvem múltiplos stakeholders. A padronização na nomenclatura 
dos arquivos DXF é uma parte fundamental dessa estratégia, permitindo um ge-
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renciamento eficaz das versões e um histórico claro de desenvolvimento do proje-
to. 

7.2.2 Estratégias para Atribuição de Nomes a Arqui-
vos DXF 

Inclusão de Números de Versão: Uma das práticas mais eficazes é incorporar nú-
meros de versão nos nomes dos arquivos DXF. Isso ajuda a manter um registro cla-
ro de cada revisão do projeto. Por exemplo, um arquivo pode ser nomeado como 
ProjetoABC_v1.0.dxf, ProjetoABC_v1.1.dxf, etc., onde cada incremento no 
número após o v indica uma revisão ou atualização significativa no projeto. Esta 
técnica é particularmente útil para rastrear mudanças ao longo do tempo e facilita 
a restauração de versões anteriores, se necessário. 

Data de Modificação: Incluir a data de modificação no nome do arquivo pode 
também ser extremamente útil, especialmente para projetos que passam por mui-
tas revisões em um curto período de tempo. Um formato eficaz poderia ser Pro-
jetoABC_20240430.dxf para um arquivo atualizado em 30 de abril de 2024. 
Isso proporciona uma visão imediata de quando o arquivo foi alterado pela última 
vez, auxiliando na coordenação e no controle de versões. 

Descrever o Conteúdo do Arquivo: Além dos números de versão e datas, descre-
ver brevemente o conteúdo do arquivo ou a área do projeto tratada no DXF pode 
ser muito útil. Por exemplo, ProjetoABC_Fachada_v2.0_20240501.dxf infor-
ma imediatamente o que o arquivo representa além da sua versão e data de modi-
ficação. 

Implementar essas estratégias não apenas melhora a eficiência e a colaboração 
em projetos de arquitetura mas também minimiza erros e retrabalhos, facilitando 
um fluxo de trabalho mais suave e uma gestão de projeto mais controlada. Ao pa-
dronizar como os arquivos DXF são nomeados e gerenciados, as equipes podem 
se concentrar mais na qualidade do design e menos na gestão de documentos. 
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7.3 Colaboração em modelagem 3D 
com Blender e FreeCAD 

   

A colaboração em projetos de arquitetura 3D utilizando ferramentas de software li-
vre, como Blender e FreeCAD, abre um leque de possibilidades para equipes de 
design e arquitetura. As funcionalidades de Anexar (Append) e Mesclar (Merge) 
no FreeCAD, em particular, são essenciais para permitir que equipes ou profissio-
nais diferentes trabalhem de maneira independente em partes de um projeto e, 
posteriormente, consolidem seus esforços em um arquivo único. Este processo 
não apenas facilita a colaboração, mas também aumenta a eficiência ao permitir 
que múltiplas tarefas sejam realizadas simultaneamente. 

7.3.1 Uso de Anexar (Append) e Mesclar (Merge) 
no FreeCAD 

O recurso de Anexar permite que usuários incluam peças ou componentes de ou-
tros arquivos FreeCAD em um projeto atual. Isso é particularmente útil quando di-
ferentes membros da equipe estão trabalhando em componentes separados de 
um projeto. Por exemplo, enquanto um arquiteto pode estar focado na estrutura 
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geral, outro pode estar detalhando os elementos interiores ou instalações específi-
cas. Uma vez que esses componentes estão prontos, podem ser anexados ao ar-
quivo principal do projeto sem a necessidade de reconstruir manualmente o mo-
delo 3D. 

Por outro lado, a funcionalidade de Mesclar permite que versões diferentes do 
mesmo arquivo sejam combinadas. Isso é crucial quando várias revisões do mes-
mo componente precisam ser unificadas em um único arquivo mestre. Esse recur-
so garante que todas as modificações sejam integradas corretamente, mantendo a 
integridade do design final. 

7.3.2 Estratégias para Colaboração Efetiva 

Padronização de Nomenclatura: Assim como recomendado para arquivos DXF, a 
utilização de um sistema de nomenclatura padronizado é vital para a gestão de ar-
quivos em projetos 3D. Incluir números de versão, datas e descrições claras no 
nome do arquivo ajuda a evitar confusão e garante que todos os membros da 
equipe estejam trabalhando com a versão correta. Por exemplo, Projeto-
XYZ_Estrutura_v3.2_20240503.fcstd informa claramente que este é o ter-
ceiro ajuste na versão dois do componente da estrutura, atualizado pela última vez 
em 3 de maio de 2024. 

Divisão do Trabalho em Componentes: Para maximizar a eficiência, o projeto 
deve ser dividido em componentes ou módulos distintos que possam ser atribuí-
dos a diferentes membros da equipe. Essa divisão não só simplifica a tarefa indivi-
dual, como também minimiza os riscos de conflitos ao mesclar os trabalhos. 

Revisões e Consolidação: É importante estabelecer um cronograma regular para 
a revisão e consolidação dos componentes do projeto. Isso inclui encontros regu-
lares para discutir o progresso, identificar possíveis desafios e mesclar componen-
tes conforme necessário para avaliar a integridade do projeto como um todo. 

Uso de Pastas Compartilhadas na Nuvem: Utilizar pastas compartilhadas, como 
no Dropbox ou Google Drive, facilita o acesso aos arquivos mais recentes por to-
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dos os membros da equipe, independentemente de sua localização geográfica. 
Isso assegura que todos estejam trabalhando com as informações mais atuais e 
que as atualizações sejam imediatamente disponibilizadas para todos os envolvi-
dos. 

A implementação dessas estratégias ao trabalhar com Blender e FreeCAD em pro-
jetos de arquitetura 3D não apenas facilita a colaboração, mas também potenciali-
za a eficácia e a qualidade dos projetos desenvolvidos. O uso de ferramentas de 
anexar e mesclar, combinado com uma boa prática de gerenciamento de arquivos 
e revisões periódicas, permite que equipes de arquitetura inovem e criem com 
maior liberdade e eficiência. 

7.4 Criando bibliotecas compartilha-
das no Blender 

   

No contexto de projetos de arquitetura, a utilização de bibliotecas compartilhadas 
no Blender representa uma estratégia poderosa para melhorar a colaboração e 
eficiência. O recurso de bibliotecas, ou Assets Libraries, no Blender permite aos 
usuários criar e compartilhar uma gama de recursos como móveis, materiais, espe-
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cificações e outros templates. Essas bibliotecas podem ser extremamente úteis, 
pois oferecem um conjunto de elementos padronizados que podem ser facilmen-
te acessados e utilizados por toda a equipe do projeto, garantindo consistência e 
qualidade no desenvolvimento do trabalho. 

Vantagens das Bibliotecas Compartilhadas no Blender 

Consistência e Eficiência: Utilizando bibliotecas compartilhadas, todos os mem-
bros da equipe podem acessar os mesmos assets, como modelos de móveis ou 
materiais predeterminados. Isso garante que todos os elementos do projeto sejam 
consistentes em termos de estética e qualidade. Além disso, economiza tempo, 
pois os designers não precisam recriar elementos comuns repetidamente. 

Atualização e Manutenção Facilitadas: Quando um elemento da biblioteca é 
atualizado, ele pode ser substituído ou modificado na biblioteca compartilhada, e 
todas as instâncias desse elemento nos projetos em andamento podem ser atuali-
zadas automaticamente. Isso é particularmente útil para materiais e elementos de 
decoração que podem ter revisões frequentes durante a fase de desenvolvimento 
de um projeto. 

Estratégias para Criar e Usar Bibliotecas Compartilhadas no Blender 

1. Estruturação da Biblioteca: 

Antes de criar uma biblioteca compartilhada, é importante planejar sua estrutura. 
Decida quais categorias de assets serão incluídas, como móveis, iluminação, textu-
ras, etc. Cada categoria deve ter sua própria pasta dentro da biblioteca para facili-
tar o acesso e a organização. 

2. Padronização dos Assets: 

Cada asset deve ser criado com padrões de alta qualidade e deve ser versátil o su-
ficiente para ser usado em diferentes projetos. Por exemplo, modelos de móveis 
devem ser escaláveis e texturizados de maneira que possam ser ajustados para di-
ferentes cenários sem perda de qualidade. 

3. Documentação: 
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Inclua documentação para cada asset, descrevendo suas características e possíveis 
configurações. Isso é especialmente importante para materiais e texturas, onde 
detalhes sobre a aplicação e variações podem ser cruciais. 

4. Acesso e Permissões: 

Defina quem na equipe terá acesso à biblioteca e quais permissões eles terão. Al-
guns membros podem ter permissão apenas para usar os assets, enquanto outros 
podem ter permissões para adicionar ou modificar elementos na biblioteca. 

5. Integração com Pastas Compartilhadas: 

Para facilitar o acesso e a colaboração, integre a biblioteca do Blender com solu-
ções de armazenamento em nuvem como Dropbox ou Google Drive. Isso permite 
que os membros da equipe acessem a biblioteca de qualquer lugar, garantindo 
que estejam sempre trabalhando com os assets mais atualizados. 

6. Revisões e Feedback: 

Estabeleça um processo para revisão e feedback dos assets na biblioteca. Isso aju-
da a manter a qualidade e relevância dos elementos disponíveis, garantindo que 
eles atendam às necessidades dos projetos atuais e futuros. 

Utilizar bibliotecas compartilhadas no Blender é uma forma excelente de padroni-
zar e agilizar o processo de design em projetos de arquitetura. Ao centralizar re-
cursos e garantir que todos na equipe tenham acesso aos mesmos materiais de 
alta qualidade, os escritórios de arquitetura podem aumentar significativamente a 
eficiência e a coesão dos seus projetos. 
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7.5 Colaborando com projetos no 
QGIS 

   

O QGIS é uma poderosa ferramenta de Sistema de Informação Geográfica (SIG) 
de código aberto que oferece capacidades extensivas para arquitetos e urbanistas 
no planejamento e design de espaços. A capacidade de colaborar em projetos 
dentro do QGIS pode ser extremamente benéfica, especialmente ao lidar com da-
dos complexos de geoprocessamento e múltiplas camadas que necessitam ser 
analisadas e modificadas por diferentes membros da equipe. 

7.5.1 Uso de Múltiplos Arquivos para Camadas 

No QGIS, cada peça de dados pode ser armazenada em camadas separadas que 
podem ser sobrepostas para formar um mapa composto. Essas camadas podem 
incluir topografia, uso do solo, redes de infraestrutura, entre outros. A utilização de 
múltiplos arquivos para essas camadas facilita a organização dos dados e permite 
que diferentes membros da equipe trabalhem em componentes específicos do 
projeto simultaneamente. 
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7.5.2 Estratégias para Colaboração Eficaz Usando 
QGIS 

1. Estruturação e Padronização de Camadas: 

Comece por definir uma estrutura clara e padronizada para as camadas dentro do 
projeto. Isto implica estabelecer convenções de nomenclatura claras e consistên-
cia nos formatos de dados para garantir que todos os membros da equipe possam 
compreender e acessar facilmente as informações necessárias. Por exemplo, no-
mes de camadas como Área_20240503 ou InfraEstrutura_V2 podem indicar 
claramente o conteúdo e a versão da camada. 

2. Controle de Versão e Histórico de Alterações: 

Para projetos complexos que envolvem múltiplas revisões, o controle de versão é 
essencial. Embora o QGIS não tenha um sistema de controle de versão integrado 
como em alguns softwares de design, ferramentas externas como o Git podem ser 
utilizadas para gerenciar versões de arquivos de projeto. Isso permite que a equi-
pe rastreie alterações, reverta para versões anteriores se necessário e mantenha 
um histórico de quem fez o quê e quando. 

3. Compartilhamento de Arquivos e Acesso Remoto: 

Utilize serviços de armazenamento em nuvem, como Google Drive ou Dropbox, 
para armazenar e compartilhar os arquivos de projeto do QGIS. Isso permite que 
membros da equipe acessem e atualizem arquivos de qualquer lugar, facilitando a 
colaboração remota. Além disso, esses serviços muitas vezes oferecem funcionali-
dades de controle de versão e backup automáticos, que são úteis para a gestão de 
projetos. 

4. Reuniões de Coordenação e Revisões Regulares: 

Estabeleça uma rotina de reuniões de coordenação, onde a equipe pode revisar o 
progresso, discutir desafios e sincronizar o trabalho nas diversas camadas do pro-
jeto. Isso não só garante que todos estão alinhados com os objetivos do projeto, 
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mas também permite a resolução de conflitos e a tomada de decisões coletivas 
sobre as abordagens de design e planejamento. 

5. Treinamento e Suporte Contínuo: 

Certifique-se de que todos os membros da equipe têm o treinamento necessário 
para utilizar eficazmente o QGIS, especialmente em projetos que requerem mani-
pulação avançada de dados geoespaciais. Além disso, manter uma base de co-
nhecimento ou documentação acessível sobre as práticas de trabalho com o QGIS 
pode ajudar novos membros da equipe a se integrarem mais rapidamente. 

O uso do QGIS em projetos de arquitetura e urbanismo oferece uma plataforma 
robusta para análise geoespacial e design colaborativo. Ao adotar estratégias efi-
cazes de gestão de camadas, controle de versão e colaboração, escritórios de ar-
quitetura podem melhorar significativamente a eficiência e a qualidade dos seus 
projetos, garantindo que todas as contribuições da equipe sejam integradas har-
moniosamente no produto final. 
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7.6 Benefícios na colaboração em pro-
jetos usando Software Livre 

   

A colaboração em projetos usando software livre oferece uma série de benefícios 
significativos, especialmente quando consideramos a longevidade e acessibilida-
de dos projetos arquitetônicos. O software livre, por sua natureza, permite que ar-
quitetos e designers compartilhem e modifiquem arquivos sem se preocupar com 
restrições de licença, o que é particularmente vantajoso para grandes equipes e 
para a formação acadêmica de estudantes. 

Um dos principais benefícios do uso de software livre na colaboração em projetos 
é a eliminação da obsolescência programada. Diferentemente dos softwares pro-
prietários, que muitas vezes são descontinuados ou deixam de receber suporte 
após certo tempo, o software livre é desenvolvido e mantido por uma comunidade 
ativa de usuários e desenvolvedores. Isso garante atualizações regulares e melho-
rias contínuas, aumentando a vida útil dos softwares e dos arquivos de projeto. A 
arquitetura e o design beneficiam-se dessa longevidade, pois os arquivos de pro-
jeto podem ser acessados, editados e reutilizados indefinidamente, sem medo de 
incompatibilidades com versões futuras do software. 
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Outro aspecto relevante é a ausência de custos com licenças ou assinaturas. Isso 
torna o software livre particularmente atraente para grandes equipes, onde o custo 
de licenciamento de software proprietário pode se tornar proibitivo. Com o soft-
ware livre, qualquer membro da equipe pode baixar, instalar e começar a usar o 
software imediatamente, sem preocupações financeiras. Isso facilita a uniformiza-
ção das ferramentas utilizadas em projetos colaborativos e permite que todos tra-
balhem com as mesmas capacidades, sem barreiras de acesso. 

Para estudantes e instituições educacionais, o software livre é um recurso inestimá-
vel. Ele democratiza o acesso aos meios de produção em arquitetura e design, 
permitindo que estudantes de todas as condições econômicas adquiram habilida-
des práticas com ferramentas que são utilizadas no mercado de trabalho. Além 
disso, o envolvimento com comunidades de software livre pode proporcionar ex-
periências de aprendizado ricas, onde os estudantes não apenas usam o software, 
mas também podem contribuir para o seu desenvolvimento e aprimoramento. 

O trabalho colaborativo é ainda mais potencializado pela flexibilidade do software 
livre em termos de personalização e adaptação. Os usuários não estão limitados 
pelas funcionalidades que um fornecedor acredita serem as mais importantes; em 
vez disso, eles podem modificar o software para atender às suas necessidades es-
pecíficas. Isso é particularmente útil em projetos de arquitetura, onde requisitos 
específicos do projeto podem exigir funcionalidades que não são facilmente dis-
poníveis em soluções proprietárias. 

Finalmente, o uso de software livre fomenta um ambiente de colaboração não 
apenas entre os membros da equipe de um projeto, mas também com a comuni-
dade global. Arquitetos e designers podem compartilhar problemas, soluções e 
inovações com uma rede mundial de profissionais, enriquecendo ainda mais o 
processo de design e construção. 

Portanto, a colaboração em projetos usando software livre não só reduz custos e 
aumenta a acessibilidade, mas também melhora o suporte a longo prazo dos ar-
quivos de projeto e fomenta uma comunidade robusta de aprendizado e inovação 
contínua. 
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7.8 Exemplo de colaboração com soft-
ware livre: Atualizar mapas do Open 
Street Map 

   

O Open Street Map (OSM) é um projeto de mapeamento colaborativo que funcio-
na muito como a Wikipedia, mas para mapas. Qualquer pessoa com acesso à in-
ternet pode editar e melhorar os mapas, contribuindo com seus conhecimentos 
locais. Para arquitetos e escritórios de arquitetura, participar do OSM não apenas 
ajuda a comunidade, mas também aprimora uma ferramenta que eles próprios 
podem utilizar em seus projetos. 

7.8.1 Contribuição de Arquitetos no Open Street 
Map 

Arquitetos possuem uma compreensão profunda sobre a malha urbana e altera-
ções no ambiente construído. Essa expertise os torna colaboradores valiosos para 
o OSM, especialmente em projetos que exigem atualizações frequentes devido a 
desenvolvimentos urbanos rápidos. Por exemplo, um escritório de arquitetura que 
trabalhe em um novo desenvolvimento residencial ou comercial pode perceber 
que as mudanças físicas ainda não estão refletidas no OSM. 
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 7.8.2 Processo de Atualização do Open Street Map 

Para começar a contribuir com o OSM, o arquiteto precisa criar uma conta no site 
do Open Street Map. Uma vez que a conta está configurada, ele pode usar ferra-
mentas como o editor iD, uma interface web simples e intuitiva, ou opções mais 
avançadas como o JOSM para contribuições mais complexas. 

A colaboração pode incluir a adição de novas estruturas, atualização de estradas 
existentes, ou a inclusão de novos serviços urbanos. Por exemplo, se um novo con-
junto residencial foi construído, o arquiteto pode desenhar os novos edifícios e es-
tradas no mapa, fornecendo informações precisas sobre suas localizações e carac-
terísticas. 

 7.8.3 Benefícios Mútuos 

Ao contribuir para o OSM, arquitetos não só ajudam a melhorar uma ferramenta 
valiosa de mapeamento global, mas também aumentam a visibilidade e acessibili-
dade de suas próprias obras. Ao garantir que os mapas estejam atualizados, eles 
facilitam para que outras pessoas encontrem e acessem novos desenvolvimentos, 
beneficiando tanto os moradores quanto os desenvolvedores imobiliários. 

 7.8.4 Colaboração em Espírito de Comunidade 

Contribuir para o OSM está muito em sintonia com o espírito de comunidade do 
software livre. Ao compartilhar conhecimento sem restrições, arquitetos podem 
garantir que as informações estão disponíveis para todos, promovendo um ambi-
ente de transparência e colaboração. Isso pode ser particularmente valioso em si-
tuações onde mudanças rápidas na paisagem urbana podem não ser imediata-
mente óbvias para todos os membros da comunidade, incluindo planejadores ur-
banos, socorristas e o público em geral. 
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A participação no Open Street Map por arquitetos e escritórios de arquitetura é 
um exemplo excelente de como profissionais podem contribuir de maneira signifi-
cativa para projetos de código aberto, provendo informações vitais e mantendo a 
base de dados rica e atualizada. Esta é uma forma prática de devolver à comunida-
de, melhorando uma ferramenta que eles e outros profissionais dependem para 
planejamento e desenvolvimento urbano. 

7.9 Exemplo de colaboração possível 
com software livre 

   

Imagine um cenário em que duas equipes de universitários, uma em Porto Alegre 
e outra em Brasília, decidem colaborar no desenvolvimento de um projeto de um 
centro comunitário sustentável. Utilizando ferramentas de software livre como 
QCAD, Blender, FreeCAD e Inkscape, esses estudantes criam um fluxo de trabalho 
integrado que atravessa todas as fases do projeto, desde a concepção até a docu-
mentação final. 
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 7.9.1 Fase de Concepção 

O projeto começa com uma série de reuniões virtuais entre as equipes, utilizando 
plataformas de comunicação online para definir os objetivos e requisitos do centro 
comunitário. Durante essas reuniões, os estudantes utilizam Inkscape para criar es-
boços rápidos e compartilhar ideias de design. Inkscape permite que ambos os 
grupos esbocem conceitos e compartilhem facilmente esses arquivos, ajustando-
os em tempo real durante as discussões. 

 7.9.2 Desenho 2D em CAD 

Uma vez que o conceito é aprovado por todos, a equipe de Porto Alegre inicia o 
desenho técnico usando QCAD. QCAD é escolhido por sua facilidade de uso em 
desenhos 2D e pela capacidade de gerar arquivos DXF, que são compatíveis com 
muitas outras ferramentas de CAD. Eles desenvolvem plantas baixas, cortes e ele-
vações, detalhando as especificações técnicas do projeto. Esses desenhos são re-
gularmente atualizados em uma pasta compartilhada na nuvem, permitindo que a 
equipe de Brasília revise e forneça feedback em tempo real. 

 7.9.3 Modelagem 3D 

Com os desenhos 2D completos, a equipe de Brasília começa a modelagem 3D 
utilizando Blender. Blender é usado para criar uma representação visual detalhada 
do centro comunitário, incluindo simulações de luz natural e layout de espaços in-
ternos. Essa modelagem ajuda as equipes a visualizar o projeto e fazer ajustes ne-
cessários no design. Durante esse estágio, ambos os grupos colaboram para refi-
nar a estética e a funcionalidade do edifício. 
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 7.9.4 Desenvolvimento BIM 

A próxima etapa envolve a utilização do FreeCAD para o desenvolvimento de um 
modelo Building Information Modeling (BIM). Esta ferramenta permite que as 
equipes incorporem informações detalhadas sobre os componentes construtivos 
e sistemas do edifício dentro do modelo 3D. FreeCAD é escolhido por sua compa-
tibilidade com os padrões BIM e a capacidade de integrar informações de diferen-
tes fases do projeto, facilitando uma análise abrangente de desempenho energéti-
co e estrutural. 

 7.9.5 Documentação do Projeto 

Finalmente, toda a documentação técnica é elaborada e compilada usando nova-
mente Inkscape e QCAD. Inkscape ajuda a criar apresentações visuais atraentes e 
folhetos informativos para o projeto, enquanto QCAD é usado para finalizar deta-
lhes técnicos e assemblagens em plantas detalhadas para a construção. Documen-
tos, modelos e apresentações são compartilhados através de plataformas de arma-
zenamento na nuvem, permitindo que ambos os grupos de estudantes mante-
nham um registro completo e acessível do projeto. 

Este exemplo hipotético mostra como ferramentas de software livre podem facili-
tar uma colaboração eficaz e eficiente entre equipes distantes, superando barrei-
ras geográficas e reduzindo custos com licenças de software. Através do uso de 
QCAD, Blender, FreeCAD e Inkscape, estudantes de arquitetura de diferentes cida-
des podem colaborar em projetos complexos, compartilhando conhecimentos e 
recursos, e, finalmente, alcançando resultados que são tanto inovadores quanto 
sustentáveis. 
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Capítulo 8 - Suporte e comu-
nidade 
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8.1 Como procurar ajuda relacionada 
com Software Livre? 

   

A migração de softwares proprietários para soluções de código aberto representa 
uma transformação significativa na forma como os arquitetos e escritórios de de-
sign interagem com a tecnologia. Uma das mudanças mais perceptíveis envolve o 
suporte e a comunidade. Ao contrário das soluções proprietárias, que geralmente 
oferecem suporte técnico formalizado através de contratos de serviço, as ferra-
mentas de código aberto operam em um modelo baseado em comunidade, que 
pode ser tanto desafiador quanto recompensador. 

No ambiente de software proprietário, o suporte é frequentemente acessível por 
meio de linhas diretas de assistência técnica, atualizações regulares garantidas e a 
segurança de uma resposta profissional por parte de representantes técnicos es-
pecializados. Este tipo de suporte é muitas vezes incluído como parte de um paco-
te de licenciamento, o que significa que o custo do suporte técnico é integrado ao 
preço de aquisição do software ou disponibilizado através de taxas de subscrição. 
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Em contrapartida, as plataformas de código aberto normalmente contam com 
uma rede de suporte descentralizada. Essa rede é composta por uma comunidade 
global de usuários e desenvolvedores, incluindo muitos profissionais de arquitetu-
ra que contribuem ativamente para o aprimoramento das ferramentas. Essa cola-
boração ocorre em fóruns, listas de e-mail, e até mesmo em eventos ao vivo como 
hackathons e conferências. Os benefícios deste modelo incluem: 

1. Acesso imediato a uma grande base de conhecimento: Problemas e 
soluções são frequentemente discutidos em fóruns públicos, proporci-
onando uma vasta quantidade de recursos e experiências compartilha-
das. 

2. Contribuição direta para melhorias no software: Ao contrário do 
software proprietário, onde as solicitações de recursos podem ser limi-
tadas e lentas para serem implementadas, no código aberto você pode 
participar ativamente no desenvolvimento, sugerindo ou até mesmo 
codificando novas funcionalidades. 

3. Suporte personalizado através da comunidade: A ajuda vem muitas 
vezes de pessoas que realmente usam o software em um contexto simi-
lar ao seu, oferecendo soluções mais adaptadas às necessidades espe-
cíficas dos arquitetos. 

Entretanto, vale ressaltar que esse modelo comunitário também implica em desafi-
os. A qualidade e a velocidade do suporte podem variar significativamente, de-
pendendo da atividade da comunidade e do software em questão. Além disso, o 
suporte técnico informal pode exigir uma curva de aprendizado inicial para se fa-
miliarizar com os mecanismos de busca e interação dentro da comunidade. 

Ao considerar a transição para o software de código aberto, é crucial avaliar não 
apenas as capacidades técnicas da ferramenta, mas também a vitalidade e a re-
ceptividade de sua comunidade. A escolha de softwares com uma comunidade 
ativa e engajada pode significar uma transição mais suave e um ciclo de vida de 
projeto mais eficiente, permitindo aos arquitetos e designers aproveitar ao máxi-
mo as vantagens do código aberto. 
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8.2 A comunidade do Software Livre 

   

A dimensão da comunidade de usuários de um software de código aberto é um 
fator decisivo na qualidade e na disponibilidade do suporte que um arquiteto ou 
escritório pode esperar receber. Softwares com uma base de usuários mais ampla 
tendem a ter uma variedade maior de recursos de aprendizado e suporte, facili-
tando significativamente a resolução de problemas e a adaptação ao uso da ferra-
menta no dia a dia profissional. 

Um software de código aberto com uma grande comunidade ativa geralmente 
apresenta uma vasta quantidade de documentação, incluindo manuais, tutoriais 
em vídeo e livros, muitos dos quais são criados pelos próprios usuários. Estes ma-
teriais são cruciais para ajudar novos usuários a se familiarizarem com o software, 
além de oferecerem soluções para problemas complexos que podem surgir em 
projetos de arquitetura. Além disso, uma comunidade grande frequentemente se 
traduz em uma variedade maior de especialistas e entusiastas disponíveis para 
oferecer ajuda direta através de fóruns, chats e outras plataformas de comunica-
ção. 

A presença de uma comunidade numerosa também influencia diretamente a rapi-
dez com que as questões são resolvidas. Em fóruns de software com muitos parti-
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cipantes, as perguntas podem receber respostas em questão de minutos, o que é 
um contraste marcante com o suporte técnico de softwares proprietários que 
pode levar dias. Além disso, a diversidade dentro de uma grande comunidade sig-
nifica que é mais provável encontrar alguém que já enfrentou e superou o mesmo 
desafio técnico ou de design, compartilhando assim soluções que são diretamente 
aplicáveis. 

Outro aspecto positivo de uma comunidade grande é a frequência de atualizações 
e a rapidez na implementação de melhorias. Uma base de usuários extensa pode 
contribuir com mais feedback e mais recursos, permitindo que o software evolua 
mais rapidamente para atender às novas demandas do mercado e às necessida-
des específicas dos profissionais de arquitetura. Essa dinâmica pode ser particular-
mente vantajosa para escritórios de arquitetura que buscam manter-se na van-
guarda da tecnologia e inovação. 

Porém, é importante notar que uma comunidade maior também pode significar 
uma maior dispersão na qualidade das informações. Nem sempre a informação 
mais prevalente é a mais correta ou eficiente. Portanto, arquitetos e designers de-
vem desenvolver a habilidade de avaliar criticamente as soluções e contribuições 
encontradas, buscando sempre verificar as fontes e testar as soluções em um am-
biente controlado antes de aplicá-las em projetos ao vivo. 

Em resumo, a escolha de softwares de código aberto com comunidades grandes e 
ativas oferece vantagens significativas em termos de suporte, acesso a recursos 
educativos e a uma rede de profissionais com experiências e conhecimentos po-
tencialmente valiosos para o desenvolvimento de projetos de arquitetura. A capa-
cidade de interagir e colaborar com uma comunidade diversificada não apenas fa-
cilita a resolução de problemas, mas também enriquece a prática profissional atra-
vés da troca constante de ideias e soluções inovadoras. 
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8.3 Como buscar ajuda em fóruns? 

   

Os fóruns de usuários são uma parte integral do ecossistema de suporte para 
qualquer software de código aberto, servindo como centrais de conhecimento 
onde os usuários podem buscar ajuda, trocar experiências e oferecer soluções. 
Para arquitetos e escritórios de design que utilizam software livre, entender como 
aproveitar esses recursos pode ser crucial para resolver problemas comuns de ma-
neira eficaz e eficiente. 

Os fóruns funcionam como um registro público onde questões, erros e funcionali-
dades são discutidos abertamente. A natureza pública dessas plataformas significa 
que qualquer problema que você possa encontrar provavelmente já foi enfrenta-
do e documentado por outra pessoa. Isso permite que usuários novos e existentes 
busquem soluções sem a necessidade de postar uma nova questão, otimizando o 
tempo de resolução de problemas. 

Um dos grandes valores dos fóruns é a variedade de usuários que contribuem 
para eles, desde novatos até desenvolvedores e profissionais experientes. Essa di-
versidade de perspectivas garante uma rica troca de conhecimentos e experiênci-
as, oferecendo múltiplas soluções para um único problema. Por exemplo, um ar-
quiteto enfrentando dificuldades com a renderização de modelos 3D pode encon-
trar no fórum desde soluções simples até métodos avançados de otimização, per-
mitindo escolher a que melhor se adapta ao seu nível técnico e necessidades do 
projeto. 
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Outra vantagem dos fóruns é a rapidez com que as informações são atualizadas. 
Com uma comunidade ativa, novas soluções e atualizações são constantemente 
postadas, refletindo as últimas mudanças e adaptações no software. Isso é particu-
larmente importante em um campo em rápida evolução como a arquitetura, onde 
a capacidade de se adaptar rapidamente a novas ferramentas e técnicas pode sig-
nificar a diferença entre manter ou perder a competitividade. 

Além disso, os fóruns oferecem um espaço para os usuários influenciarem o de-
senvolvimento do software. Feedbacks sobre erros, sugestões de melhorias e até 
mesmo novas ideias para funcionalidades são frequentemente explorados pelos 
desenvolvedores dentro dessas comunidades. Isso cria um ambiente colaborativo 
onde os arquitetos não apenas recebem suporte, mas também contribuem ativa-
mente para o aperfeiçoamento das ferramentas que utilizam. 

No entanto, é importante abordar os fóruns com uma estratégia. Devido ao volu-
me de informações disponíveis, saber como pesquisar eficientemente é essencial. 
Usar palavras-chave relevantes, ler as descrições dos tópicos e verificar as datas 
dos posts para garantir a relevância das informações são práticas recomendadas. 
Além disso, contribuir para a comunidade, seja respondendo a perguntas de ou-
tros ou agradecendo pelas soluções encontradas, reforça a saúde e a utilidade do 
fórum. 

Em resumo, os fóruns de usuários são recursos inestimáveis para arquitetos e es-
critórios que utilizam software livre. Eles não apenas facilitam o acesso a soluções 
e informações atualizadas, mas também permitem que os profissionais participem 
ativamente na evolução das ferramentas que moldam seu trabalho diário. 

8.3.1 Lista de fóruns relacionados com arquitetura 

- OSArch - https://community.osarch.org/ 

- FreeCAD - https://forum.freecad.org/ 

- QCAD Forum - https://qcad.org/rsforum/ 

https://community.osarch.org/
https://forum.freecad.org/
https://qcad.org/rsforum/
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- Blenderartists - https://blenderartists.org/ 

8.4 Integração com a comunidade do 
Software Livre 

   

Ao adotar soluções baseadas em software livre, arquitetos e escritórios de design 
não apenas acessam ferramentas poderosas e flexíveis, mas também se juntam a 
uma comunidade vibrante e colaborativa. A integração com essa comunidade é 
essencial para maximizar o potencial do software, desenvolver habilidades e ante-
cipar desafios futuros. Este processo de imersão pode ser facilitado seguindo al-
gumas práticas recomendadas. 

Primeiramente, é fundamental começar com a familiarização com os canais oficiais 
de comunicação da comunidade. Isso inclui fóruns, listas de e-mail e websites de-
dicados ao software. Nestes espaços, membros novos e experientes compartilham 
insights, discutem problemas e colaboram em soluções. Participar ativamente des-
ses fóruns não apenas ajuda a resolver problemas específicos, mas também a en-
tender melhor as capacidades e limitações do software. 

https://blenderartists.org/
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Outra estratégia importante é seguir perfis relevantes em redes sociais. Muitos 
projetos de software livre mantêm presença ativa no Twitter, Facebook, LinkedIn e 
outras plataformas, onde postam atualizações sobre novas versões, funcionalida-
des, workshops e eventos. Seguir esses perfis permite que arquitetos se mante-
nham atualizados sobre as últimas novidades e tendências, facilitando a previsão e 
adaptação a mudanças futuras no software. 

Além disso, buscar notícias relacionadas ao software pode ampliar a compreensão 
sobre seu desenvolvimento e aplicação no mundo real. Sites de tecnologia e 
blogs especializados frequentemente cobrem histórias de sucesso, estudos de 
caso e entrevistas com desenvolvedores principais, oferecendo perspectivas valio-
sas sobre como o software está sendo usado em diferentes contextos e projetos. 

Para uma imersão ainda mais profunda, participar de webinars, workshops e confe-
rências é altamente recomendável. Esses eventos são oportunidades excelentes 
para aprender diretamente de experts, fazer networking com outros profissionais 
da área e até mesmo apresentar suas próprias experiências e insights. Muitas co-
munidades de software livre também organizam sprints de desenvolvimento e 
hackathons, que são eventos práticos onde colaboradores podem trabalhar juntos 
em melhorias e novas funcionalidades. 

Finalmente, contribuir para o projeto pode ser uma das formas mais eficazes de se 
integrar à comunidade. Isso pode variar desde reportar bugs, melhorar a docu-
mentação até contribuir com código ou realizar testes. Essas contribuições não 
apenas melhoram o software, mas também estabelecem reputação e credibilidade 
dentro da comunidade, abrindo portas para suporte mais eficiente e colaborações 
futuras. 

Ao seguir esses passos, arquitetos e escritórios não apenas ganham uma compre-
ensão profunda do software livre que escolhem utilizar, mas também se posicio-
nam na vanguarda da inovação tecnológica, beneficiando-se do conhecimento co-
letivo e das oportunidades de colaboração que a comunidade de software livre 
oferece. 
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8.5 Como colaborar e participar da co-
munidade? 

   

Para arquitetos e escritórios que utilizam software livre, colaborar e participar ativa-
mente na comunidade não só amplia o próprio conhecimento e habilidades, mas 
também contribui significativamente para o desenvolvimento e aperfeiçoamento 
da ferramenta. Este engajamento mútuo beneficia toda a comunidade, proporcio-
nando um suporte robusto para usuários presentes e futuros. Aqui estão algumas 
maneiras pelas quais arquitetos podem começar a colaborar e participar ativa-
mente na comunidade de software livre. 

Um dos primeiros passos é compartilhar abertamente quaisquer problemas en-
contrados durante o uso do software, junto com as soluções que se mostraram efi-
cazes. Isso pode ser feito através da publicação em fóruns de discussão, onde mui-
tos usuários vão buscar assistência. Documentar detalhadamente tanto o proble-
ma quanto a solução não apenas ajuda outros que possam enfrentar o mesmo de-
safio, mas também contribui para o aprimoramento do software, à medida que os 
desenvolvedores usam esses insights para corrigir bugs e melhorar funcionalida-
des. 

Produzir conteúdo educativo é outra forma valiosa de colaboração. Criar tutoriais 
em vídeo, escrever artigos de blog ou conduzir webinars são maneiras eficazes de 
ensinar novos usuários a utilizar o software mais eficientemente. Esses recursos 
ajudam a construir uma base de conhecimento que beneficia toda a comunidade 
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e pode atrair novos usuários para o software, ampliando ainda mais a comunidade 
e o suporte disponível. 

As redes sociais também desempenham um papel crucial na disseminação de co-
nhecimento e na colaboração dentro da comunidade de software livre. Ao com-
partilhar dicas, truques e soluções nas plataformas de mídia social, arquitetos po-
dem alcançar um público mais amplo e interagir com outros profissionais de ma-
neira mais direta e imediata. Essas interações não apenas fortalecem a comunida-
de como um todo, mas também estabelecem conexões profissionais que podem 
levar a colaborações futuras e inovações. 

Participar ativamente nas decisões de desenvolvimento do software é outra forma 
de colaboração. Muitos projetos de software livre convidam seus usuários a votar 
em novas funcionalidades, decidir sobre mudanças no design ou mesmo revisar 
propostas de mudanças no código. Engajar-se nessas atividades dá aos arquitetos 
uma voz direta na trajetória do software, garantindo que ele continue a atender às 
necessidades específicas de sua prática profissional. 

Por fim, considerar uma contribuição financeira para o projeto pode ser uma forma 
de colaboração. Muitos projetos de software livre dependem de doações para 
manter suas operações. Contribuir financeiramente pode ajudar a garantir a sus-
tentabilidade do projeto e o desenvolvimento contínuo de novas funcionalidades 
e melhorias. 

Ao adotar uma postura proativa de compartilhar conhecimento, resolver proble-
mas e colaborar com outros na comunidade, arquitetos e escritórios não apenas 
aprimoram sua própria prática, mas também fortalecem a saúde e a vitalidade da 
comunidade de software livre. Essa colaboração mútua resulta em uma plataforma 
mais robusta e confiável que pode servir de suporte a gerações futuras de profissi-
onais. 
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8.5.1 Estratégia de colaboração: Tradução e locali-
zação 

A tradução e localização de software livre são fundamentais para tornar essas fer-
ramentas acessíveis a um público mais amplo, incluindo arquitetos e escritórios 
que operam em diferentes regiões linguísticas e culturais. Participar de esforços de 
tradução e localização não só ajuda a expandir a utilização do software, mas tam-
bém adapta a ferramenta às peculiaridades locais, como normas técnicas e práti-
cas de arquitetura específicas de cada país. 

Para arquitetos ou escritórios interessados em colaborar com a tradução e localiza-
ção de softwares como o BlenderBIM, existem várias etapas que podem ser segui-
das para iniciar esse processo de maneira eficaz: 

1. Entrar em contato com a comunidade: O primeiro passo é conectar-
se com a comunidade de desenvolvedores e outros tradutores do soft-
ware. Muitos projetos de software livre têm canais específicos para dis-
cussões sobre tradução, geralmente em plataformas como GitHub, 
Transifex ou plataformas similares dedicadas à colaboração em proje-
tos de código aberto. 

2. Avaliar a necessidade de tradução: Antes de começar a traduzir, é im-
portante entender quais partes do software ou de sua documentação 
ainda precisam ser traduzidas ou atualizadas. Isso pode incluir a interfa-
ce do usuário, ajudas online, tutoriais e outros materiais de suporte. 

3. Conhecer as ferramentas e processos: A maioria dos projetos de soft-
ware livre usa ferramentas específicas para gerenciar a tradução. Famili-
arizar-se com essas ferramentas é crucial. Elas geralmente suportam a 
colaboração sem a necessidade de conhecimento técnico avançado 
em programação, permitindo que tradutores contribuam de forma efi-
ciente. 

4. Entender o contexto local: Para a localização, não basta traduzir tex-
tos; é necessário adaptar o conteúdo ao contexto local. Isso inclui a 
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compreensão das normas arquitetônicas, regulamentos de construção 
e termos técnicos usados no Brasil. Essa etapa é crucial para garantir 
que o software seja verdadeiramente útil para profissionais locais. 

5. Colaborar ativamente: Após começar a tradução, é importante manter 
uma colaboração ativa com outros voluntários. Isso pode envolver revi-
sar traduções de outros para garantir consistência e qualidade, além de 
participar de discussões sobre como resolver problemas de tradução 
específicos. 

6. Testar as traduções: Antes de finalizar o trabalho de tradução, é impor-
tante testar o software no idioma local para garantir que a tradução faz 
sentido dentro do contexto operacional do software. Feedbacks de ou-
tros usuários locais podem ser muito valiosos nesta etapa. 

7. Documentar o trabalho: Manter uma documentação clara sobre o 
processo de tradução e as escolhas feitas durante a localização pode 
ajudar futuros tradutores e também serve como um registro importante 
para a manutenção contínua do projeto. 

Participar dos esforços de tradução e localização não apenas beneficia a comuni-
dade global, mas também enriquece o profissional ou escritório de arquitetura en-
volvido, ampliando sua rede, conhecimento técnico e contribuição para um ecos-
sistema mais inclusivo e acessível. Essa estratégia de colaboração fortalece as ha-
bilidades profissionais e promove uma maior adoção de ferramentas valiosas no 
campo da arquitetura. 

8.5.2 Estratégia de colaboração: Financiar o desen-
volvimento 

Financiar o desenvolvimento de software livre é uma forma altamente eficaz de co-
laboração que não requer conhecimento técnico em programação ou desenvolvi-
mento de software. Para arquitetos e escritórios de arquitetura, essa estratégia não 
apenas facilita a continuidade e aprimoramento das ferramentas que utilizam, mas 
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também contribui para a evolução do software de acordo com as necessidades 
práticas do campo da arquitetura. Aqui estão os passos e considerações para co-
meçar a financiar o desenvolvimento de software livre de forma eficaz: 

1. Identificar os projetos que necessitam de suporte: O primeiro passo 
é escolher quais softwares de código aberto são mais relevantes para 
sua prática profissional. Isso pode incluir ferramentas de desenho, mo-
delagem, análise estrutural ou qualquer outro software que seja essen-
cial para o trabalho diário. 

2. Entender as necessidades do projeto: Antes de comprometer recur-
sos financeiros, é importante compreender as necessidades específicas 
do projeto. Muitos projetos de software livre detalham suas necessida-
des em seus sites ou plataformas de hospedagem de código, como 
GitHub. Essas informações podem incluir recursos para manutenção de 
servidores, desenvolvimento de novas funcionalidades, melhorias de 
usabilidade, entre outros. 

3. Participar de campanhas de financiamento coletivo: Muitos projetos 
de software livre utilizam plataformas de financiamento coletivo para 
arrecadar recursos. Participar dessas campanhas é uma forma direta de 
contribuir financeiramente e, muitas vezes, essas plataformas oferecem 
recompensas com base no valor da contribuição, como menções em 
documentações, acesso antecipado a novas funcionalidades ou supor-
te técnico especializado. 

4. Contribuir regularmente através de patrocínios: Alguns projetos ofe-
recem a opção de patrocínio recorrente por meio de plataformas como 
Patreon, Open Collective, ou diretamente através de seus sites. Esses 
patrocínios ajudam a proporcionar uma fonte de renda estável para os 
desenvolvedores, facilitando o planejamento e a implementação de 
melhorias contínuas. 

5. Financiar específicos recursos ou melhorias: Se houver aspectos par-
ticulares do software que você deseja ver desenvolvidos ou melhora-
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dos, muitos projetos aceitam financiamento direcionado. Isso pode in-
cluir o pagamento para o desenvolvimento de uma nova ferramenta ou 
para a adaptação do software às normas locais de arquitetura. 

6. Promover e advogar pelo uso do software: Além do suporte financei-
ro, promover o uso do software dentro da comunidade arquitetônica e 
além também é uma forma de colaboração. Aumentar a base de usuá-
rios pode levar a mais apoio e financiamento de outras fontes, fortale-
cendo ainda mais o projeto. 

7. Monitorar o impacto do seu investimento: Após contribuir, é impor-
tante acompanhar como seus recursos estão sendo utilizados e quais 
impactos eles estão tendo no desenvolvimento do software. Muitos 
projetos de software livre são transparentes sobre como os fundos são 
gastos e quais progressos foram alcançados graças ao suporte finan-
ceiro. 

Contribuir financeiramente para o desenvolvimento de software livre é uma manei-
ra poderosa e direta de assegurar que as ferramentas que você depende continu-
em a evoluir e se adaptar às necessidades modernas de arquitetura. Essa forma de 
colaboração não apenas beneficia sua prática profissional, mas também toda a co-
munidade de usuários ao garantir a sustentabilidade de longo prazo dos projetos 
de software livre. 

8.5.3 Estratégia de colaboração: Criar plugins ou 
extensões 

Colaborar com o desenvolvimento de plugins ou extensões para softwares de có-
digo aberto é uma excelente forma de arquitetos e escritórios de arquitetura con-
tribuírem para o enriquecimento das ferramentas que utilizam, ao mesmo tempo 
que refinam soluções específicas para suas necessidades. Essa colaboração não só 
otimiza processos internos ao automatizar tarefas repetitivas, mas também amplia 
a funcionalidade do software, beneficiando toda a comunidade. Aqui estão os pas-
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sos fundamentais para começar a colaborar através da criação de plugins ou ex-
tensões: 

1. Identificar Necessidades Comuns: O primeiro passo é reconhecer ta-
refas ou processos dentro de sua prática de arquitetura que são repeti-
tivos ou que poderiam ser otimizados por meio de um plugin. Isso 
pode incluir tudo, desde a automação de desenhos arquitetônicos até 
funcionalidades específicas, como análises de eficiência energética ou 
integração com outros softwares de modelagem. 

2. Aprender as Ferramentas de Desenvolvimento: A maioria dos 
softwares de código aberto oferece documentação detalhada sobre 
como desenvolver plugins ou extensões. Familiarizar-se com a API (In-
terface de Programação de Aplicações) do software e as linguagens de 
programação suportadas é crucial. Recursos como tutoriais, cursos onli-
ne e fóruns de desenvolvedores podem ser extremamente úteis. 

3. Desenvolver o Plugin ou Extensão: Com o conhecimento das ferra-
mentas e uma clara compreensão das necessidades, o próximo passo é 
o desenvolvimento do plugin ou extensão. Dependendo da complexi-
dade, isso pode ser feito internamente ou com a ajuda de desenvolve-
dores de software freelance que entendam de programação em ambi-
entes de código aberto. 

4. Testar Extensivamente: Antes de compartilhar o plugin com a comu-
nidade, é essencial realizar testes rigorosos para garantir que ele funci-
ona como esperado e não interfere negativamente com outras funções 
do software. O feedback de colegas dentro do escritório pode ajudar a 
identificar bugs ou melhorias necessárias. 

5. Compartilhar e Licenciar Apropriadamente: Após testar e finalizar o 
plugin, o próximo passo é compartilhá-lo com a comunidade. Isso ge-
ralmente é feito através de repositórios de código como GitHub ou di-
retamente nos canais da comunidade do software. É importante garan-
tir que o plugin esteja licenciado de maneira compatível com a do soft-
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ware principal, geralmente sob uma licença de código aberto que per-
mita modificações e redistribuição. 

6. Manter o Plugin: Após o lançamento, o plugin pode necessitar de ma-
nutenção para garantir compatibilidade com versões futuras do soft-
ware ou para adicionar novas funcionalidades. Manter o plugin é uma 
parte crucial de sua contribuição, pois garante que ele continue sendo 
útil para a comunidade ao longo do tempo. 

7. Receber e Integrar Feedback: Finalmente, é importante estar aberto e 
receptivo ao feedback da comunidade. As críticas e sugestões podem 
ajudar a melhorar o plugin e, por extensão, aumentar sua utilidade e 
popularidade. 

Ao criar e compartilhar plugins ou extensões, arquitetos e escritórios não apenas 
contribuem para a eficiência de suas próprias operações, mas também enrique-
cem o ecossistema de software livre. Essa colaboração pode levar a um reconheci-
mento significativo dentro da comunidade, estabelecendo o escritório ou o profis-
sional como um líder inovador no uso de tecnologias abertas na arquitetura. 

8.5.4 Estratégia de colaboração: Envolvimento com 
iniciativas locais 

O envolvimento com iniciativas locais é uma estratégia de colaboração crucial 
para arquitetos e escritórios de arquitetura interessados em promover o uso de 
softwares livres. Esta aproximação não apenas ajuda a disseminar conhecimento e 
experiência sobre essas ferramentas, mas também fortalece a comunidade local 
de profissionais e estudantes. Aqui estão algumas formas práticas pelas quais os 
arquitetos podem se envolver localmente para fomentar o uso de software livre: 

1. Participar e Organizar Eventos Locais: Uma das maneiras mais efica-
zes de promover o software livre é participar de meetups, conferências 
e workshops sobre o tema. Arquitetos e escritórios podem também or-
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ganizar esses eventos, criando oportunidades para discutir as últimas 
tendências, compartilhar melhores práticas e demonstrar o uso prático 
de softwares livres em projetos de arquitetura. 

2. Visitas a Universidades e Instituições de Ensino: Estabelecer parceri-
as com universidades e institutos que oferecem cursos de arquitetura e 
design é outra maneira poderosa de promover o software livre. Essas 
visitas podem incluir palestras, seminários e workshops práticos que in-
troduzem os alunos às ferramentas de código aberto, incentivando-os a 
adotá-las em seus projetos acadêmicos e profissionais. 

3. Mentoria e Networking: Oferecer mentoria para estudantes e jovens 
profissionais interessados em tecnologias abertas pode ajudar a culti-
var uma nova geração de arquitetos familiarizados com software livre. 
Participar de redes de networking locais também permite aos arquite-
tos compartilhar suas experiências e aprender com os outros, além de 
promover o uso dessas ferramentas dentro da comunidade local. 

4. Projetos Demonstrativos: Implementar e mostrar projetos que utili-
zem software livre pode ser uma forma eficaz de ilustrar suas capacida-
des e benefícios. Esses projetos podem servir como estudos de caso 
durante apresentações ou publicações em revistas especializadas e si-
tes de arquitetura, mostrando o valor prático e as vantagens competiti-
vas do uso de software livre. 

5. Colaboração com Associações Profissionais: Engajar-se com associa-
ções locais de arquitetos pode ajudar a disseminar o conhecimento so-
bre softwares livres. Por meio dessas associações, é possível organizar 
sessões de treinamento e distribuir materiais educativos que ajudem 
outros profissionais a entender e a começar a usar essas ferramentas. 

6. Compartilhamento de Experiências: Compartilhar histórias de suces-
so e desafios superados através do uso de software livre pode inspirar 
outros a explorarem essas opções. Publicar artigos, postar em blogs ou 
mesmo criar vídeos sobre como o software livre tem sido integrado em 
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processos de trabalho específicos de arquitetura pode ser extrema-
mente influente. 

Essas atividades não apenas promovem o uso de software livre na arquitetura, mas 
também estabelecem o escritório ou o profissional como um líder inovador e en-
gajado na comunidade local. Ao se envolver em iniciativas locais, os arquitetos for-
talecem sua própria prática profissional enquanto contribuem para a construção 
de uma base sólida para o futuro da arquitetura digital e colaborativa. 

Lista de links 

- Licença Pública Geral GNU - https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.pt-
br.html 

- Licença MIT - https://pt.wikipedia.org/wiki/Licen%C3%A7a_MIT 

- Licença Apache - https://pt.wikipedia.org/wiki/Licen%C3%A7a_Apache 

- QCAD - https://www.qcad.org/en/ 

- FreeCAD - https://www.freecad.org/ 

- Inkscape - https://inkscape.org/pt-br/ 

- GIMP - https://www.gimp.org/ 

- Scribus - https://wiki.scribus.net/canvas/Scribus 

- Blender - https://www.blender.org/ 

- BlenderBIM - https://blenderbim.org/ 

- QGIS - https://qgis.org/pt_BR/site/ 

 

https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.pt-br.html
https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.pt-br.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Licen%C3%A7a_MIT
https://pt.wikipedia.org/wiki/Licen%C3%A7a_Apache
https://www.qcad.org/en/
https://www.freecad.org/
https://inkscape.org/pt-br/
https://www.gimp.org/
https://wiki.scribus.net/canvas/Scribus
https://www.blender.org/
https://blenderbim.org/
https://qgis.org/pt_BR/site/
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Recursos 

- AmbientCG - https://ambientcg.com/ (Texturas) 

- ODA File Converter - https://www.opendesign.com/guestfiles/oda_-
file_converter (Conversor DWG -> DXF) 

- IFC Viewer - https://openifcviewer.com/ (Visualizador IFC) 

- FreeCAD BIM - https://wiki.freecad.org/Arch_Workbench/pt-br (Banca-
da BIM) 

- Solare Blocos - https://solare.org.br/blocos/ (Blocos 2D e 3D) 

- Cursos Solare - https://solare.org.br/cursos/ (Cursos gratuitos sobre 
Software Livre para arquitetura) 

 

https://ambientcg.com/
https://www.opendesign.com/guestfiles/oda_file_converter
https://www.opendesign.com/guestfiles/oda_file_converter
https://openifcviewer.com/
https://wiki.freecad.org/Arch_Workbench/pt-br
https://solare.org.br/blocos/
https://solare.org.br/cursos/
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Aprenda Software Livre para arquitetura 

O Solare oferece cursos gratuitos on-line para a maioria dos softwares de código 
aberto abordados no manual. Você tem a lista completa de softwares disponíveis 
em: 
 

https://solare.org.br/cursos/ 

Os cursos estão organizados como playlists no Youtube. 

https://solare.org.br/cursos/

