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Abstract: Recently we observed a computational scenario growth where the objects socially
connected integration to people’s daily routines occurs, they offer automated services in a more
timely manner, with a minimum of human intervention. Due to challenges not yet overcomes in
this complex scenario, this article Systematic Literature Review contributions, which integrates
research efforts focused on aspects of relationship management in intelligent environments. Thus,
439 articles were selected from the digital repositories ACM, IEEE, and Scopus, where 105
accepted and another 21 qualified and discussed. Among the RSL contributions comply with a
systematization involving parameters of SIoT relationship management.

Resumo: Observa-se o crescimento de cenários computacionais onde ocorre a integração de
objetos conectados em uma perspectiva social no dia a dia das pessoas, eles oferecem serviços
automatizados de forma mais oportuna, procurando reduzir o esforço cognitivo humano. Devido
aos desafios ainda não superados neste cenário complexo, o presente estudo contribui com
uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) que compreende esforços de pesquisa voltados
a aspectos da gestão de relacionamento em ambientes inteligentes. Assim, foram selecionados
439 artigos dos repositórios digitais ACM, IEEE e Scopus, dos quais 105 foram aceitos e
outros 21 qualificados e discutidos. Dentre as contribuições da RSL realizada destaca-se uma
sistematização envolvendo parâmetros de gestão em relacionamentos na SIoT.
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1. INTRODUÇÃO

As interações humanas com a tecnologia têm moldado a
sociedade desde seu ińıcio, influenciando vários aspectos
da vida cotidiana. Nas últimas décadas, a automação
tem transformado rapidamente nossas vidas, impactando
em como procuramos e acessamos as informações, em
como utilizamos serviços e realizamos diferentes operações
comerciais. Tal interação influencia não apenas a estrutura
das redes sociais humanas ao longo do tempo, mas também
a forma como estes laços são mantidos por intermédio da
tecnologia (Hülür and Macdonald, 2020).

No contexto das relações sociais estabelecidas em ambien-
tes ciber-f́ısicos, os objetos podem se tornar socialmente
conectados e inteligentes para usufruir de benef́ıcios em
comum (Atzori et al., 2014). Neste cenário, há o envolvi-
mento direto ou indireto do ser humano com os objetos
inteligentes. Conforme Atzori et al. (2012), os objetos
inteligentes são aqueles dotados de sensores e/ou atuadores
que interagem com o mundo real. Contudo, mesmo as tec-
nologias estando cada vez mais ub́ıquas em nossas vidas,
existem diferenças marcantes em como as pessoas veem e
se envolvem nas relações com os objetos (Wei et al., 2018).

? O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nı́vel Superior - Brasil (CAPES).

Na perspectiva das aplicações responsivas voltadas à au-
tomação com o emprego da Internet das Coisas Social -
SIoT, ainda são destacados como desafios não superados:
(i) a alta complexidade que vem com o uso combinado
de uma rede social e da IoT, no mapeamento de relações
sociais temporais entre pessoas, objetos e lugares; (ii) a
viabilização de um comportamento pró-ativo e autônomo
na mudança de coisas inteligentes para coisas sociais Ku-
maran and Sridhar (2020), além dos desafios amplamente
abordados em IoT, (iii) escalabilidade no rastreamento dos
objetos e a confiança estabelecida entre eles.

Frente ao exposto, este artigo tem como objetivo central
a realização de uma Revisão Sistemática de Literatura -
RSL, na qual estão elencados os trabalhos que abordam as-
pectos do gerenciamento das relações sociais estabelecidas
em ambientes inteligentes. Como contribuições desta RSL
destacam-se a śıntese dos recentes avanços e das lacunas de
pesquisa ainda existentes. Este trabalho integra os esforços
do LUPS (Laboratory of Ubiquitous and Parallel Systems)
referente à discussão do estado da arte em relacionamentos
sociais na IoT, até então pouco observada na literatura.

O restante do artigo contempla a seguinte estrutura. Na
Seção 2, são abordados os fundamentos básicos em relaci-
onamentos estabelecidos na SIoT. Por sua vez, na Seção
3 é apresentado o detalhamento da Revisão Sistemática
de Literatura que guiou este estudo. Já a Seção 4 discute
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os resultados, em decorrência das questões de pesquisa.
Finalmente, algumas notas conclusivas são expostas na
Seção 5, bem como um planejamento dos estudos futuros.

2. FUNDAMENTOS BÁSICOS EM
RELACIONAMENTOS NA SIOT

A Internet das Coisas Social é um paradigma emergente,
em que os diferentes objetos interagem e estabelecem re-
lacionamentos entre si para atingir um objetivo comum.
Em essência, a SIoT explora variantes de uma arquitetura
orientada a serviços, onde dispositivos heterogêneos po-
dem oferecer ou solicitar a execução de tarefas, de forma
autônoma (Afzal et al., 2019).

Na SIoT os objetos também podem estabelecer, alterar e
encerrar as relações sociais (Wei et al., 2018). Dessa forma,
há um melhoramento da interoperabilidade na rede, bem
como da composição de novos serviços, tudo isso promo-
vido pela interação social que ocorre entre os dispositivos,
os quais firmam colaborações em nome de seus proprie-
tários, tendo como base os hábitos e interesses (Khelloufi
et al., 2020).

A convergência da computação e da comunicação cen-
tradas no socialização permitirá que os dispositivos IoT
aproveitem o contexto social para otimização dos serviços
oferecidos e/ou personalização das entregas feitas de forma
automatizada (Dhelim et al., 2021). Contudo, para que
ocorra essa otimização na oferta de serviço entre objetos,
algumas premissas devem ser atendidas, dentre elas a
confiança, a exatidão e a precisão (Khelloufi et al., 2020).

Para aprofundar o entendimento da complexidade inerente
à inserção do contexto social em ambientes inteligentes
permeados de automações, a seguir são tratados os tipos
de relacionamentos abordados na literatura, bem como a
gestão dos mesmos.

2.1 Tipos de Relacionamentos

Os objetos em SIoT possuem a capacidade de conectar e
compartilhar dados com o mı́nimo de intervenção humana,
de forma automática, o que cria um potencial para estabe-
lecer relações sociais. Porém, a autonomia na descoberta,
comunicação e colaboração mútua traz desafios em um
cenário complexo, motivado pelo aumento no número de
objetos. Assim, se torna fundamental uma definição das
relações de natureza social estabelecidas entre eles (Kim
et al., 2017b).

A Figura 1 faz um delineamento das posśıveis relações
sociais entre objetos, conforme apontado pelas recentes
pesquisas nesta área Aldelaimi et al. (2020), Khelloufi et al.
(2020), Saxena et al. (2020), estes trabalhos destacam a
maneira como objetos socializam e constituem as comuni-
dades entre si. Tal organização ocorre com base em dife-
rentes critérios visando o compartilhamento do conteúdo
de interesse e a oferta de serviços automatizados da forma
mais oportuna posśıvel.

Conforme destacado na Figura 1, alguns destes aspectos
não sofrem mudança no passar do tempo, sendo assim
considerados estáticos, tais como o fabricante ou o pro-
prietário do objeto, outros porém, constantemente sofrem

residem no mesmo local

trabalham juntos fornecendo 
serviço à aplicativo IoT

contato estabelecido durante a 
rotina diária

produzidos pelo mesmo fabricante

pertencem ao mesmo usuário

Relações entre 
objetos Social IoT

Estática

Dinâmica

co-location object relationship
CLOR

co-work object relationship
CWOR

social objects relatioships
SOR

parental object relationship
POR

ownership object relationship
OOR

Figura 1. Relações estabelecidas em SIoT

alterações durante o uso em um ambiente inteligente, por
esta razão agrupados como dinâmicos. Mesmo as relações
estabelecidas pelo compartilhamento de um local em co-
mum, por exemplo uma residência, este v́ınculo é consi-
derado dinâmico em função das constantes alterações de
localização, que podem conduzir o objeto a novas conexões,
tanto de rede quanto na composição da comunidade.

As relações sociais seguem regras de interação indicadas
em cada objeto, esses v́ınculos ditam as informações com-
partilhadas, o tipo de relação estabelecida e o número
de amizades permitidas (Saxena et al., 2020). Logo, as
regras de interação ajudam na gestão dos relacionamentos
de um objeto e reduzem a intervenção do proprietário na
composição de comunidades com interesses comuns.

2.2 Gestão de Relacionamentos

Para que as relações sociais entre objetos ocorram em
ambiente estável, uma série de parâmetros são observados,
desde o histórico de transações anteriores e a opinião
emitida pelos seus pares - vizinhos comuns - sobre a
experiência de transações com tal dispositivo (Saxena
et al., 2020). Estes aspectos trazem consequências para
a estabilidade da rede, a oferta de serviços otimizados e a
confiança estabelecida entre os atores desse ambiente.

Uma maneira dinâmica para implementação da confiança
nas relações estabelecidas entre os dispositivos de um am-
biente inteligente, os quais apresentam um comportamento
automatizado e, portanto, sem que haja interferência di-
reta do usuário final, está formalizada na Equação 1,
conforme segue.

Dij =

∑n
l=1 TF

l
ijF

l
ij∑n

l=1 TF
l
ij

(1)

A credibilidade do objeto passa ao controle realizado
pelos dispositivos de borda, onde a confiança direta - D,
estabelecida entre os objetos - i; j - se dá em função do fator
transacional - TF, associado ao feedback - F, que expressa
a qualidade do serviço prestado por i, de acordo com a
avaliação do objeto j (Kowshalya and Valarmathi, 2017a).
Para tal, os valores posśıveis destes indicadores avaliados
são os seguintes:

Na qualificação da transação TF l
ij :

0 - transação irrelevante;
1 - transação relevante.

Para avaliação do feedback F l
ij :

0 - serviço inadequado;
1 - serviço satisfatório.

Conforme observado na Equação 1, a credibilidade de
um objeto frente às relações estabelecidas só é atingida
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Figura 2. Esboço do protocolo de pesquisa adotado na RSL

quando houver um equiĺıbrio entre o volume de transações
relevantes e as avaliações positivas dos serviços prestados
por ele, ou seja, ambos aspectos pontuados com o valor 1,
isso representa a importância do objeto nas interações. Por
outro lado, um dispositivo que realiza muitas operações,
mas que obtém poucos serviços pontuados como satisfató-
rios, tem sua confiança reduzida em futuras operações na
comunidade.

Em śıntese, existem vários critérios considerados na cons-
tituição de comunidades de objetos visando modelos mais
robustos que melhorem aspectos de segurança e priva-
cidade. Além das lacunas de pesquisa destacadas até o
momento, com o propósito de uma visão ampliada da
gestão de relacionamentos em ambientes SIoT, a Seção 3
detalha o protocolo de pesquisa adotado neste trabalho.

3. RSL NA GESTÃO DE RELACIONAMENTOS
SOCIAIS EM IOT

Os procedimentos em RSLs, apesar de pequenas dife-
renças, sugerem oito etapas comuns para seu desenvolvi-
mento: (i) formulação do problema de pesquisa; (ii) de-
senvolvimento e validação do protocolo de revisão; (iii)
pesquisa na literatura; (iv) triagem para inclusão; (v)
avaliação da qualidade; (vi) extração de dados; (vii) análise
e sintetização dos dados; e (viii) divulgação dos acha-
dos (Xiao and Watson, 2019). A Figura 2 sintetiza as
etapas do protocolo adotado nesta pesquisa.

Esta RSL está segmentada em dois momentos: um pri-
meiro com foco nas quatro etapas preliminares, de caráter
estrutural e quantitativo; um segundo baseado nas quatro
etapas restantes, com um viés qualitativo. Quanto as fer-
ramentas para a busca dos artigos, considerando os repo-
sitórios utilizados pelos principais eventos da computação,
se optou pela utilização das bibliotecas digitais da Asso-
ciation for Computing Machinery - ACM Digital Library,
do Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE
Xplore e da Elsevier’s Scopus. A inserção de outros moto-
res de busca incrementou significativamente o número de
artigos duplicados, sem trazer contribuições significativas
de artigos alinhados ao objetivo desta pesquisa.

Um importante critério para a validação do protocolo
de pesquisa adotado, remete à época dessa observação,
para tal, a seleção foi delimitada aos estudos publicados
entre os anos de 2017 a 2020. Outra restrição é referente
ao idioma, sendo assim, foram selecionadas apenas obras
elaboradas em Inglês. A RSL foi organizada com apoio
do software StArt - State of the Art through Systematic
Review (Dermeval et al., 2019).

O passo inicial da RSL consiste na definição das questões
de pesquisa. Nesta perspectiva, com intuito de realizar
uma análise das abordagens utilizadas em obras com foco
na gestão de relacionamento - relationship management,
acrônimo RM - foram elaboradas as seguintes questões
espećıficas - QE:

- QE1 – Qual o aspecto na RM é destacado pela
pesquisa?

- QE2 – Quais parâmetros da RM são evidenciados na
proposta?

- QE3 – O estudo oferece uma solução voltada à RM?

A revisão sistemática procura minimizar erros metodo-
lógicos e a aleatoriedade da captura dos artigos com o
emprego de procedimentos claramente definidos, os quais
guiam o levantamento do estado-da-arte ligado ao tópico
de interesse (Dermeval et al., 2019). Sob este aspecto, a
Figura 2 conduz ao protocolo especificado para o presente
estudo.

A expressão utilizada para a pesquisa nos repositórios foi
a que segue:

{(“relation management”)
OR (“object” AND “interaction”)
AND (“social internet of things”
OR “SIoT” OR “social IoT”)}.

Nesta expressão a disjunção - OR - busca palavras alter-
nativas ou abreviações, já a conjunção - AND - vincula
os termos principais. Como resultado da aplicação desta
expressão nos mecanismos de busca, dos três repositórios
citados foram obtidos 439 artigos. A Figura 2 aponta à
distribuição dos trabalhos elencados nas respectivas bibli-
otecas.

Na primeira triagem foram descartados os trabalhos em
duplicidade, alguns automaticamente destacados pela fer-
ramenta StArt, outros marcados manualmente, conside-
rando o indicador de similaridade do conteúdo, que tam-
bém é uma funcionalidade disponibilizada pelo software
utilizado. Na sequência, de forma complementar ao pro-
cesso de limpeza, também foram eliminadas as obras com
dados faltantes.

Os principais motivos para exclusão das obras obtidas
nos repositórios foram o acesso restrito às informações
básicas, os documentos sem resumo e a falta das palavras-
chave, respectivamente. A primeira análise, que considera
a leitura apenas dos descritores da obra, como o t́ıtulo,
o resumo e as palavras-chave, resultou em um recorte
contendo 105 trabalhos e, a partir deles, houve a qualifica-
ção baseada em critérios de inclusão pontuados na Figura
2, em alinhamento às questões de pesquisa. Os aspectos
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relevantes e contribuições dos artigos estão tabulados no
decorrer da Seção 4.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta seção apresenta a análise qualitativa das produções
cient́ıficas selecionadas na triagem inicial - obtidas nos
mecanismos de busca das bibliotecas digitais - bem como
os trabalhos aceitos - classificados após a leitura do resumo
e das palavras chave. Também compreende os artigos
qualificados - os quais são resultantes da leitura completa
destes trabalhos aceitos - essa última classificação elenca,
efetivamente, os estudos alinhados aos objetivos desta
pesquisa.

A seleção das obras nos três motores de busca utilizados
neste estudo resultou na distribuição observada junto
a Figura 3. Sendo que dos 439 artigos obtidos nestes
buscadores, 105 foram aceitos após uma leitura superficial
dos metadados. Com uma leitura integral dos trabalhos,
21 foram considerados relevantes. Já quanto ao volume de
produção no peŕıodo, 52% das obras foram publicadas no
ano de 2020, outras 24% em 2018 e, nos anos de 2019 e
2017 foram 14% e 10%, respectivamente.

Figura 3. Resultado obtido na triagem dos artigos da RSL

Com intuito de facilitar a interpretação dos resultados
obtidos, a Figura 4 agrupa os aspectos da gestão de
relacionamentos de acordo com a questão espećıfica QE1.
Assim, identificam-se seis eixos principais, resultantes da
leitura das 21 produções cient́ıficas selecionadas, também
há registro de uma revisão de literatura, a qual apresenta
contribuições transversais aos eixos, bem como contribui à
estruturação desta pesquisa.

Arquitetura

Lye et al. 2020
Alvertis et al. 2018
Kim et al. 2017a
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das Relações

Defiebre et al. 2020a

Rehman et al. 2020

Amin; Choi 2020
Aldelaimi et al. 2020
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Chukhno et al. 2020
Khanfor et al. 2020

Oferta/Composição 
de Serviços

Defiebre et al. 2020b
Javaid et al. 2019

Busca de Objetos

Sunthonlap et al.2018

Lagerspetz et al. 2018

Interações Sociais

Fortino et al. 2020
Ojagh et al. 2020
Kilani et al. 2019
Zia et al. 2019

Eddy; Oussama 2018
Atzori et al. 2018

Kowshalya;Valarmathi 2017

Figura 4. Aspectos destacados na gestão de relacionamen-
tos

A Figura 4 destaca os recentes esforços em pesquisas
envolvendo: (i) as interações sociais Kilani et al. (2019),
Zia et al. (2019), Aldelaimi et al. (2020), Amin and
Choi (2020), Ojagh et al. (2020); (ii) a classificação das
relações em ambientes Social IoT Defiebre et al. (2020a),

Rehman et al. (2020), Fortino et al. (2020), e; por sua vez
(iii) Fortino et al. (2020) propõe um framework que apoia
a formação de times de dispositivos sociais associados
a agentes, seguindo um modelo de reputação deste ator
que considera o feedback fornecido pelos próprios agentes
durante suas atividades.

As interações sociais ganham destaque no Modelo de Co-
munidade Dinâmica de Interesse, onde são explorados os
interesses comuns de objetos, o alcance de comunicação
e as regras de interação social na formação de comunida-
des (Aldelaimi et al., 2020). Uma outra proposta sugere
a navegação orientada por grafo social para obtenção da
localização de objetos (Atzori et al., 2018). De forma
complementar é discutida as relações estabelecidas entre
os objetos sociais no ambiente SIoT (Kowshalya and Va-
larmathi, 2017b).

Em resposta a questão espećıfica QE2, quanto aos parâme-
tros da RM mais observados no recorte dos estudos anali-
sados, eles estão expostos na Figura 5, com destaque para a
escalabilidade que apresenta maior atenção em pesquisas
no domı́nio da gestão dos relacionamentos estabelecidos
em ambientes da Social IoT. A seleção de parâmetros é
similar às apontadas em estudo recente na área (Rad et al.,
2020).

Lye et al. 2020
Rad et al. 2020

Ojagh et al. 2020
Kilani et al. 2019
Zia et al. 2019
Kim et al. 2017a

Defiebre et al. 2020a
Lagerspetz et al. 2018

Aldelaimi et al. 2020, Amin; Choi 2020,
Fortino et al. 2020, Alvertis et al. 2018, Atzori et al. 2018, 
Eddy; Oussama 2018, Sunthonlap et al. 2018.

Defiebre et al. 2020b
Rehman et al. 2020
Javaid et al. 2019
Kowshalya; Valarmathi 2017

Chukhno et al. 2020
Khanfor et al. 2020

Adaptabilidade Conectividade Eficiência Escalabilidade Navegabilidade TempoParâmetros:

Figura 5. Parâmetros considerados em RM

A seguir, considerando a questão espećıfica QE3, são apon-
tadas as principais contribuições oferecidas pelos estu-
dos selecionados. Além disso, no fechamento da seção, os
principais desafios impostos à gestão de relacionamentos
estabelecidos em ambientes inteligentes estão pontuados,
em conformidade ao que se observa na literatura analisada.

Como ponto inicial das contribuições dos trabalhos, a
pesquisa de Alvertis et al. (2018), considera que para
suportar a escalabilidade inerente ao ambiente Social IoT,
se faz necessária uma arquitetura centrada no usuário,
na qual sugere a criação de um Agente Social, uma
nova proposta de rede social digital, a qual colabora com
ambientes de mı́dias sociais existentes, dando origem a
uma meta-plataforma. De forma similar, Amin and Choi
(2020) oferece um ambiente que herda os recursos das
redes sociais, como composição de serviço, gerenciamento
de relacionamento e recomendação para estimular os laços
entre objetos.

Uma contribuição importante na gestão dos relacionamen-
tos é oferecida na proposta que trata da comunicação
centrada no objeto, assim sendo, surge uma arquitetura
baseada em Objeto Social Comunicante (Eddy and Ous-
sama, 2018). Em outro estudo é aplicada a busca em pro-
fundidade que encaminha solicitações para a descoberta
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de objetos vizinhos, seguindo uma ordem preferencial de
critério para classificação estabelecida pelos dispositivos
cientes da rede (Sunthonlap et al., 2018).

A conectividade como aspecto central é uma contribuição
à RM observada em estudo que trata das informações
básicas do usuário e dos dispositivos, oferecendo represen-
tações de modelos semânticos seguindo regras previamente
definidas (Kim et al., 2017a). Em pesquisa com o mesmo
foco é realizada uma simulação da Social IoT descentrali-
zada, a qual permite a navegação inteligente, a interação
e o estabelecimento de amizades entre objetos inteligentes
autônomos (Defiebre et al., 2020a).

A colaboração com base nas relações sociais é empregada
em um modelo arquitetural, na qual se comprova que a
velocidade computacional ao combinar vários dispositivos
inteligentes se aproxima ao esforço de servidores (Lagers-
petz et al., 2018). Tal colaboração torna posśıvel a compo-
sição de comunidades pervasivas que são vantajosas, tanto
em termos de recursos computacionais, quanto em custos
de implementação.

A oferta e composição de serviços teve destaque na solução
que utiliza o compartilhamento das informações entre os
agentes para entrega de serviços oportunos (Defiebre et al.,
2020b). Por outro lado, uma solução alternativa utiliza
uma técnica de filtragem colaborativa centralizada, que
permite recomendações de confiança entre os nodos que
estabelecem relações sociais semelhantes (Javaid et al.,
2019).

Outras contribuições trazidas pelas pesquisas apontam
para a avaliação da disponibilidade dos serviços ofertados
como base para a gestão dos relacionamentos. Os estudos
de Khanfor et al. (2020) e Chukhno et al. (2020) demons-
tram a capacidade de combinação e detecção das comu-
nidades, bem como a adoção do aprendizado de máquina
no ambiente SIoT para a descoberta de serviço eficazes
na borda. De forma complementar uma estrutura de re-
comendação personalizada utiliza algoritmos baseados no
perfil do usuário (Lye et al., 2020).

Como śıntese da seção, se percebe que os esforços recentes
em pesquisas na gestão de relacionamentos estabelecidos
em ambientes inteligentes, seguem duas vertentes, a pri-
meira centrada no usuário, que se baseia nas informações
das redes sociais humanas para coleta do perfil e hábitos, a
segunda, centrada nos objetos, que considera a reputação
dos dispositivos que interagem para cumprir interesses em
comuns.

As relações centradas nos objetos requerem a descoberta e
a classificação dos dispositivos, para tal, é fundamental
a ciência de rede, tornando assim, a conectividade um
elemento central. Além disso, também é desejável o com-
partilhamento das informações entre os agentes, para que
ocorra a entrega de serviços oportunos. Uma caracteŕıs-
tica adicional, diz respeito a disponibilidade e qualidade
dos serviços ofertados, os quais são igualmente avaliados
neste ambiente. A Seção 5 oferece algumas ponderações,
sumarizando as contribuições da pesquisa desenvolvida.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estado da arte apresentado neste artigo considera o rigor
inerente ao protocolo de pesquisa de uma RSL e sintetiza
as principais contribuições cient́ıficas realizadas na área
da Social IoT. Trazendo como propósito o preenchimento
da lacuna de pesquisa existente em surveys centrados no
gerenciamento das relações sociais estabelecidas de forma
autônoma em ambientes inteligentes.

Os resultados desta RSL foram organizados graficamente,
no intuito de facilitar a interpretação dos dados e a iden-
tificação das contribuições oferecidas por cada artigo ana-
lisado. Adicionalmente, foram preparados alguns aponta-
mentos destacando as obras que trouxeram abordagens
diferenciadas em relação às demais, além de evidenciar os
parâmetros encontrados na literatura para gestão de rela-
cionamentos na SIoT, para suportar ambientes inteligentes
e as operações autônomas entre os objetos.

Considerando as obras selecionadas nesta RSL é posśıvel
apontar como principais desafios aplicáveis à gestão de
relacionamentos em SIoT os seguintes aspectos: (i) a defi-
nição dos ćırculos sociais das coisas; (ii) o perfil individual
do objeto deixando transparente suas funcionalidades e
serviços oferecidos; (iii) o grau de confiança do dispositivo;
(iv) a qualificação do serviço prestado; (v) a recomendação
gerada pelos outros; (vi) o tempo de resposta oportuno
para a maioria destes desafios apresentados.

Por fim, este trabalho contribui com novos pesquisadores
na área da gestão de relacionamentos em SIoT, auxiliando
na percepção dos rumos que diferentes pesquisas adotam
para o enfrentamento dos desafios promovidos em decor-
rência do aumento no número de objetos com potencial
para firmar relações de natureza social, com o mı́nimo
de intervenção humana e de forma automatizada. Como
trabalhos futuros, se pretende formalizar um modelo de
gestão de relacionamentos que seja escalável e robusto,
oferecendo serviços oportunos com pouca carga cognitiva
do usuário nas interações em ambientes inteligentes.
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