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1.0 INTRODUCE AO 

Para exercer alguma modalidade de gestao que torne sustentavel o uso dos recursos 

hidricos quali-quantitativamente, tern sido proposta a aplicacao de instrumentos economicos. 

No Brasil, a Lei Federal n° 9.433/97, que dispoe sobre a Politica Nacional de Recursos 

Hidricos cria a possibilidade de adocao de um novo modelo de gestao de recursos hidricos, 

reconhecendo a agua como recurso natural limitado, dotado de valor economico (MOTTAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et 

al, 2006). 

Na Conferencia das Nacoes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992) 

enfatizou-se que o uso dos instrumentos economicos e condicao importante para o 

desenvolvimento sustentavel (BRASIL, 1997). 

Cobrar pelo uso da agua bruta e, portanto, uma mera extensao do conceito de valor 

economico universalmente consagrado em relacao a outros bens como, por exemplo, os 

recursos minerals. 

A cobranca pelo uso da agua incide, geralmente, sobre todas as formas diretas de usos 

das aguas superficiais (e, em alguns casos, tambem das aguas subterraneas), ou seja, captacao, 

consumo de agua e diluicao de esgotos. Alem do mais, sobre todos os grupos de usuarios 

(industrias, empresas de saneamento, agricultura, etc) (HARTMANN, 2005). 

A importancia da transparencia na cobranca pelo uso da agua e essencial para o 

sucesso do proprio modelo de gestao de recursos hidricos, ora em implantacao em nosso pais 

(VANNI, 2006). Qualquer metodologia de cobranca pelo uso da agua, para aprovacao da 

sociedade, necessita atender as seguintes condicoes: (i) aceitabilidade publica e politica; (ii) 

simplicidade conceitual e transparencia; (iii) facilidade de implantacao e operacao: (iv) 

compatibilidade com o piano de recursos hidricos da bacia e com o enquadramento pretendido 

pelo Comite de Bacia (MAGALHAES, 2003). 
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2.0 OBJETIVOS 

Avaliar a aceitabilidade social da cobranca pelo uso da agua bruta, unico instrumento 

economico de gestao contemplado na Politica Nacional de Recursos Hidricos, atraves de 

entrevistas, no ambito da Bacia Hidrografica do rio Paraiba. Simular a aplicacao da cobranga 

usando um modelo arrecadatorio e avaliar os seus impactos. 

2.1 Objetivos especificos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Analisar a cobranga pelo uso da agua bruta atraves de dois criterios: aceitabilidade 

pela sociedade e aceitabilidade pelo Poder Publico, usuarios de agua e sociedade civil 

organizada; 

S Avaliar diferentes cenarios de cobranga pela retirada de agua bruta, em termos 

arrecadatorios, atraves do uso de coeficientes de ponderacao que se adaptem a 

realidade da bacia em estudo; 

S Verificar os impactos em termos de arrecadacao gerada, renda familiar, estrutura 

tarifaria da companhia de saneamento e aumento na conta de agua. 
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3.0 GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS, COBRANCA P E L O USO DA AGUA 

BRUTA E A C E I T A B I L I D A D E PUBLICA 

A crescente demanda de agua e a multiplicidade de seus usos tern provocado, em toda 

parte, crises de escassez, conflitos de interesse, competigao institucional, perturbagoes sociais 

e ate obstaculos ao crescimento economico e a preservagao ambiental, resultando, dai, a 

necessidade de gerenciamento dos recursos hidricos, sob os aspectos quantitativos e 

qualitativos (MOTA & AQUINO, 2001). 

No inicio da decada de 1990 ocorreu a formagao gradual de uma consciencia mundial 

sobre a importancia vital da agua, com a consequente necessidade da adogao de praticas 

desejaveis, visando alcangar o uso equilibrado dos recursos hidricos, sem duvida um dos mais 

importantes insumos para a preservagao da vida no planeta. 

Nesse sentido, o Brasil vem buscando estruturar um processo sustentavel de reversao 

do atual quadro de degradagao dos corpos hidricos nacionais e de prover uma alocagao mais 

racional da agua em zonas que ja apresentam graves problemas de escassez. Dentro desta 

otica, identifica-se a estruturagao de um sistema nacional de gerenciamento de recursos 

hidricos, a partir da aprovagao da Lei Federal de Recursos Hidricos (Lei n° 9.433/97) e no 

ambito do Estado da Paraiba, a gestao das aguas foi disciplinada atraves da Lei n° 6.308/96. 

3.1 O valor economico da agua 

A primeira lei sobre gestao de recursos hidricos no pais, o Codigo de Aguas, de 1934 

(Decreto n° 24.643), priorizava a utilizagao dos rios brasileiros para a produgao de energia 

eletrica, nao valorizando os demais usos possiveis para a agua, como o abastecimento publico. 

Essa visao se alterou em 1997, quando a Lei Federal n° 9.433 estabeleceu a Politica Nacional 

de Recursos Hidricos (PNRH). Entre as inovagoes da Lei destacam-se a adogao da bacia 

hidrografica como unidade de gestao dos recursos hidricos, a valorizagao dos multiplos usos 

da agua - tais como abastecimento e saneamento publico, transporte e irrigagao - e o 

reconhecimento da agua enquanto valor economico. 

A agua e um bem de dominio publico, um recurso natural finito e vulneravel, tendo 

valor economico em todos os seus usos competitivos. No passado, o nao reconhecimento do 

valor economico da agua conduziu a serios danos ambientais. A gestao da agua como um bem 

economico e uma importante forma de atingir eficiencia e equilibrio no seu uso, motivando a 

conservagao e protegao dos recursos hidricos. 
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Ao considerar seriamente o problema da escassez dos recursos hidricos, os 

instrumentos de natureza economica assumem um papel preponderante no curso do processo 

de seu gerenciamento. A cobranga pelo uso da agua e um desses instrumentos que, aliado aos 

instrumentos de regulagao (de comando e/ou de controle) usualmente aplicados, pode vir a ser 

um importante meio de racionalizar o uso e melhorar a alocagao desse recurso entre os seus 

multiplos usuarios (DAMASIOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 2003). 

A aplicagao dos instrumentos economicos na gestao de recursos hidricos tern como 

principal objetivo a internalizagao pelos usuarios/poluidores das externalidades negativas 

geradas pelos seus respectivos usos - vazoes captadas e/ou consumidas e cargas poluentes 

langadas no meio hidrico. Os instrumentos economicos sao tambem instrumentos de geragao 

de receita para o financiamento do sistema de gestao, podendo chegar a financiar agoes de 

protegao e recuperagao da agua em termos de qualidade e quantidade (SANTOS, 2002). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 O principio poluidor-pagador e usuario-pagador 

Desde 19 de julho de 1934, com a publicagao do chamado Codigo das Aguas, a 

cobranga pelo uso da agua e prevista, inclusive, penalizando sua poluigao ou contaminagao. A 

cobranga pelo uso da agua fundamenta-se nos principios do "poluidor-pagador" e "usuario-

pagador", concebidos pela Organizagao para a Cooperagao e Desenvolvimento Economicos 

(OECD) em 1972 e 1987, respectivamente (OECD, 1997). 

Com a instituigao dos principios poluidor-pagador e usuario-pagador, estabeleceu-se 

que ao poluidor devem ser imputados os custos necessarios ao combate a poluigao, custos 

esses determinados pelo Poder Publico para manter o meio ambiente em estado aceitavel, bem 

como promovendo a sua melhoria. 

Ja o principio do usuario-pagador, estabelece que os recursos naturais devem estar 

sujeitos a aplicagao de instrumentos economicos para que o seu uso e aproveitamento se 

processem em beneficio da coletividade, definindo valor economico ao bem natural. A 

apropriagao desses recursos por parte de um ou de varios entes privados ou publicos deve 

favorecer a coletividade o direito a uma compensagao financeira. 

Desta maneira, a cobranga pelo uso e/ou pela poluigao dos recursos hidricos constitui 

instrumento de gestao a ser implantado para induzir o seu usuario e/ou poluidor a uma 

racionalizagao no uso desse recurso, mantendo um equilibrio entre as disponibilidades e 

demandas bem como a protegao ao meio ambiente. 
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3.3 Lei Federal n° 9.433/97 

A gestao dos recursos hidricos no Brasil obteve um grande impulso com a aprovagao 

da Lei Federal n° 9.433/97, de 8 de Janeiro de 1997, que institui a Politica Nacional de 

Recursos Hidricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos. 

Essa politica constitui-se num marco historico para a implementagao de um sistema de 

gerenciamento das aguas no Pais, e esta pautada por um modelo institucional descentralizado, 

voltado para a participagao da sociedade civil, por meio dos Comites de Bacias Hidrograficas 

e de seus respectivos Conselhos de Recursos Hidricos (CARVALHO, 2003). 

A Politica Nacional dos Recursos Hidricos baseia-se nos seguintes fundamentos: 

I - a agua e um bem de dominio publico; 

I I - a agua e um recurso natural limitado, dotado de valor economico; 

II I - em situagoes de escassez, o uso prioritario dos recursos hidricos e o consumo 

humano e a dessedentagao de animais; 

IV - a gestao dos recursos hidricos deve sempre proporcionar o uso multiplo das 

aguas; 

V - a bacia hidrografica e a unidade territorial para implementagao da Politica 

Nacional de Recursos Hidricos e atuagao do Sistema Nacional de Gerenciamento dos 

Recursos Hidricos; 

V I - a gestao dos recursos hidricos deve ser descentralizada e contar com a 

participagao do Poder Publico, dos usuarios e das comunidades. 

Sao instrumentos da Politica Nacional dos Recursos Hidricos essenciais a gestao 

adequada dos recursos hidricos: 

I - os Pianos de Recursos Hidricos; 

I I - o enquadramento dos corpos de agua em classes, segundo os usos preponderantes 

da agua; 

I I I - a outorga dos direitos de uso dos recursos hidricos; 

IV - a cobranga pelo uso dos recursos hidricos; 

V - o Sistema de Informagoes sobre Recursos Hidricos. 
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Dos cinco instrumentos de gestao de recursos hidricos, a cobranga e talvez aquele que 

provoque maior polemica devido a diversidade de objetivos e mecanismos existentes e, 

principalmente, a duvida sobre o destino e a transparencia na aplicagao dos recursos 

arrecadados, que gera, algumas vezes, desconfianga e a falsa ideia de que se trata de mais um 

imposto (THOMAS, 2002). 

Segundo PEREIRA (2002), a determinagao do valor a ser cobrado pelo uso da agua 

gera muitas dificuldades. Dificuldades estas que estao na complexidade de se valorar um bem 

ambiental que apresenta inumeros usos e e variavel no tempo e espago. 

O instrumento da "cobranga pelo uso da agua" e primordial para conferir 

sustentabilidade ao processo de reversao do quadro de degradagao, atuando como fonte de 

financiamento dos investimentos necessarios a recuperagao da qualidade ambiental e tambem 

como instrumento indutor de mudanga de comportamento dos usuarios - redugao do 

desperdicio, aumento dos niveis de tratamento de efluentes, alocagao do recurso em 

atividades com maior valor agregado. 

A Lei n° 9.433/97, no seu art. 22, determina que os valores arrecadados com a 

cobranga sejam aplicados prioritariamente na bacia hidrografica em que forem gerados e 

serao utilizados: I - no financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluidos nos 

Pianos de Recursos Hidricos; I I - no pagamento de despesas de implementagao e custeio 

administrative dos orgaos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hidricos. 

O termo prioritariamente tern gerado controversia uma vez que pode induzir a 

interpretagao de que os recursos nao retornem a bacia de origem. Desta forma, a cobranga 

somente tera sustentabilidade ao longo do tempo se os recursos arrecadados retornarem a 

bacia e forem aplicados de maneira transparente (THOMAS, 2002). 

A legislagao estabelece que somente poderao ser cobrados pelo seu uso aqueles 

recursos hidricos que forem outorgados, observadas as peculiaridades de cada bacia 

hidrografica e a forma de utilizagao. de consumo ou mesmo de poluigao dos recursos hidricos 

(CARVALHO, 2003). 

3.3.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Impactos decorrentes da implementagao da cobranga pelo uso da agua 

A Lei n° 9.433/97 utiliza um principio segundo o qual o uso da agua deve ser pago 

quando este implica na retirada de um determinado volume de agua ou no langamento de 

poluentes. Significando, em ambos os casos, que os valores cobrados pelo recurso hidrico 
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deverao considerar o impacto ambiental produzido, uma vez que este e consequencia das 

caracteristicas dos usos citados, provocando uma relacao causa-efeito (FONTES & SOUZA, 

2004). 

De acordo com CARRERA-FERNANDEZ & GARRIDO (2002), a condigao 

necessaria para assegurar o sucesso da cobranga pelo uso dos recursos hidricos e certificar-se 

que os pregos cobrados pelo uso da agua se situem efetivamente dentro da capacidade de 

pagamento de seus usuarios. Sendo assim, os valores a serem cobrados dos usuarios devem 

ser precedidos de um estudo minucioso com o objetivo de avaliar os impactos que tal politica 

podera acarretar. 

O estudo do comportamento do usuario perante este instrumento de gestao e de 

fundamental importancia. A nao consideragao dessa mudanga de comportamento podera 

induzir a erros de avaliagao do alcance da politica de gestao (PEREIRA, 2002). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 Lei Estadual n° 6.308/96 e n° 8.042/06 

A Lei n° 6.308, de 02 de julho de 1996, institui a Politica Estadual de Recursos 

Hidricos. A Politica Estadual de Recursos Hidricos visa assegurar o uso integrado e racional 

dos recursos hidricos para a promogao do desenvolvimento e do bem estar da populagao do 

estado da Paraiba (Art. 2°). Dentre os principios da Lei destaca-se: I I - os recursos hidricos 

sao um bem publico, de valor economico, cuja utilizagao deve ser tarifada. 

Em junho de 2006, surge a Lei Estadual n° 8.042/06 que da nova redagao dispositivos 

da Lei n° 6.308 e da Lei n° 7.779, de 07 de julho de 2005, que criou a Agenda Executiva de 

Gestao das Aguas do Estado da Paraiba - AESA, e determina outras providencias. 

3.5 Os usos da agua passiveis de cobranga 

Os usos da agua passiveis de cobranga, esquematizado na Figura 1, sao apresentados a 

seguir: 

1. Uso da agua disponivel no ambiente (agua bruta) como fator de produgao ou bem de 

consumo final; 

2. Uso de servigos de captagao, regularizagao, transporte, tratamento e distribuigao de 

agua (servigos de abastecimento); 
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3. Uso de servigos de coleta, transporte, tratamento e destinagao final de esgotos 

(servigos de esgotamento); 

4. Uso da agua disponivel no ambiente como receptor de residuos. 

Dentre os usos da agua passiveis de cobranga, os usos 2 e 3 sao cobrados mensalmente 

pelas companhias de saneamento sob a denominagao de "tarifas". 

O intenso uso dos recursos naturais, ja limitados, nas atividades de produgao e 

consumo assim como as limitagoes financeiras para os investimentos no setor tern exigido 

uma reformulagao no modelo empregado tradicionalmente no tratamento dos recursos 

hidricos atraves da cobranga dos usos 1 e 4 (RIBEIRO, 2000). 

Neste projeto de pesquisa serao identificadas e selecionadas formulagoes mais 

adequadas a regiao caso de estudo para azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cobranga pela retirada de agua bruta (uso 1). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 1 - Os usos da agua passiveis de cobranga na situagao de abastecimento publico. 

A determinagao do valor a ser cobrado e um dos grandes desafios na adogao da 

cobranga como instrumento economico de gestao. Tais dificuldades sao reflexos do papel 

vital da agua no meio ambiente e das caracteristicas singulares que a mesma apresenta. 
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3.6 Aceitabilidade 

A importancia da transparencia na cobranga pelo uso da agua bruta e essencial para o 

sucesso do proprio modelo de gestao de recursos hidricos, ora em implementagao em nosso 

pais (VANNI, 2006). 

Embora exista um consenso geral de que se deve buscar a sustentabilidade, ha um 

desafio ainda maior relacionado a esta busca, que e torna-lo aceitavel. Enquanto a 

sustentabilidade atua no sentido de harmonizar os aspectos sociais, economicos e ambientais, 

no ambito geral da existencia humana, a aceitabilidade advem do conflito destes aspectos, 

face aos interesses particulares de cada segmento da sociedade (GIMENESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 2000). 

Para a maioria da populagao, sustentabilidade e um conceito desconhecido e nao 

determinante da aceitabilidade. Isso se verifica quando medidas que visam a sustentabilidade 

sao inviabilizadas, pois incorrem na nao aceitagao pela opiniao publica. A aceitabilidade e o 

fator determinante da dimensao politica do desenvolvimento sustentavel, pois esta relacionado 

a factibilidade. Nesse contexto, por exemplo, um projeto pode ser aceito pela maior parte da 

populagao, mas se uns poucos, a minoria, se opuserem vigorosamente e dispuserem de 

recursos para tal, podem tornar o projeto inviavel (GEPEA-USP, 2001). 

Existem dois aspectos que devem ser considerados nesta questao: a) de que as 

pressoes politicas das minorias devem ser suplantadas pela maioria e; b) ao contrario, de que 

o bem estar social tern sido controlado pelas minorias e os politicos deveriam estar abertos a 

persuasao (GIMENES, 2000). 

Qualquer metodologia de cobranga pelo uso da agua bruta, para aprovagao da 

sociedade, necessita atender as seguintes condigoes: (i) aceitabilidade publica e politica; (ii) 

simplicidade conceitual e transparencia; (iii) facilidade de implementagao e operagao; (iv) 

compatibilidade com o piano de recursos hidricos da bacia e com o enquadramento pretendido 

pelo comite de bacia (MAGALHAES et al, 2003). A aceitagao por parte dos usuarios da bacia 

e de fundamental importancia para a legitimagao da cobranga. 

Um aspecto da aceitabilidade e enfatizar os beneficios. O desenvolvimento aceitavel 

requer um balango que leve em consideragao as opgoes de desenvolvimento, bem como seus 

beneficios e maleficios. Devem incluir os efeitos economicos completos bem como 

consideragoes sobre a sustentabilidade e o meio ambiente (GIMENES, 2000). 

A cobranga pelo uso da agua bruta e um instrumento de gestao ambiental que, ao 

aplicar os principios do usuario-pagador e do poluidor-pagador, tern por objetivo fazer com 
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que os usuarios internalizem os custos associados a escassez, em quantidade e/ou qualidade, 

dos recursos hidricos. 

Dentro deste enfoque. faz-se necessario que a cobranga pelo uso da agua bruta seja 

bem aceita pelos atores envoividos para que a implementagao deste instrumento de gestao seja 

bem sucedida. Desta maneira, cria-se uma tensao entre as metas ambientais versus a 

aceitabilidade da cobranga, a qual o gestor de recursos hidricos deve fazer face. Sendo assim, 

mesmo que um dos objetivos da cobranga seja incentivar o uso racional da agua, faz-se 

necessario verificar os impactos sobre os diversos setores usuarios, de forma que este 

instrumento nao cause efeitos indesejaveis sobre os diversos usuarios, dificultando, assim, sua 

aceitagao (PERH-SP, 2004). 

A questao da aceitabilidade mostra-se bastante critica no caso do setor agropecuario. 

A analise da experiencia internacional evidencia que ha uma grande dificuldade de 

implementagao da cobranga neste setor, ainda que o setor agricola seja um dos principais 

usuarios de recursos hidricos. Em praticamente todos os paises em que a cobranga vigora, o 

setor agropecuario mostra-se hostil ao instrumento e apresenta uma importante capacidade de 

mobilizagao para evitar que o uso agricola da agua seja cobrado. Na maioria dos casos, 

argumenta-se que a cobranga acarretara em importantes custos adicionais aos usuarios 

agricolas (PERH-SP, 2004). 

Na fase inicial de implementagao da cobranga, para que a mesma tenha um alto grau 

de aceitabilidade por parte dos usuarios-pagadores e da sociedade civil, faz-se necessario, na 

maioria dos casos, que a metodologia de cobranga seja a mais simples possivel e de facil 

compreensao, baseada em parametros facilmente quantificaveis. Sendo assim, ter-se-ia uma 

primeira aproximagao, atraves dos membros do comite, objetivando dar inicio ao processo 

que talvez seja o mais dificil na implementagao do novo sistema de gestao: a 

operational izagao da cobranga pelo uso da agua bruta. 

Este pragmatismo e realmente indispensavel nesta fase inicial quando, mais do que 

nunca, e fundamental que todos os atores da bacia compreendam e aceitem a formula da 

cobranga. No entanto, tamanha simplificagao nas formulas de cobranga traz problemas, na 

medida em que diversos aspectos notoriamente relevantes deixam de ser considerados. Sendo 

assim, conforme o sistema ganhe credibilidade e aceitagao publica, espera-se que as formulas 

sejam aperfeigoadas de maneira a refletir, da melhor maneira possivel, a real influencia de 

cada usuario na disponibilidade hidrica da bacia (MOCZYDLOWER, 2006). 



Aceitabilidade social de um modelo de cobranga pelo uso da agua bruta proposto para a 11 

Bacia Hidrografica do rio Paraiba zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7 Estudos anteriores relativos a cobranca 

Experiencias da adogao da cobranga pela agua bruta (em alguns casos com sistemas de 

cobranga ja consolidados) sao verificadas em alguns paises como Inglaterra e Pais de Gales, 

Franga, Alemanha, Holanda e Colombia. No Brasil, algumas experiencias na adogao da 

cobranga j a foram iniciadas (estado do Ceara, Bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiai e 

Bacia do rio Paraiba do Sul) e existem casos em fase de estudo (Bacia do rio Sinos). 

3.7.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Estado da Paraiba 

Na Paraiba o art. 19 da Lei n° 6.308/96, que institui a Politica Estadual de Recursos 

Hidricos, estabelece que a cobranga pelo uso da agua devera considerar os seguintes criterios: 

(i) as peculiaridades das bacias hidrograficas, inclusive o excesso ou deficit da disponibilidade 

hidrica ; (ii) a classe de uso preponderante em que se enquadra o corpo de agua onde se 

localiza o uso ou derivagao. o consumo efetivo e a finalidade a que se destina; (iii) estabelecer 

a cobranga pela diluigao, transports e assimilagao de efluentes de sistemas de esgotos e outros 

contaminantes de qualquer natureza, considerando a classe de uso em que se enquadra o corpo 

de agua receptor, a proporgao da carga langada em relagao a vazao natural ou regularizada, 

ponderando-se dentre outros os parametros organicos fisicos - quimicos e bacteriologicos dos 

efluentes. 

SILVA JUNIOR & DINIZ (2003) sugerem que a implementagao da cobranga no 

estado da Paraiba seja realizada por etapas, abrangendo inicialmente, as industrias e os orgaos 

de saneamento, tendo em vista que a cobranga desses usuarios ja foi aprovada pelo Conselho 

Nacional de Recursos Hidricos para a Bacia do rio Paraiba do Sul, alem de serem usuarios 

com maior capacidade de pagamento pelo uso da agua bruta. 

Posteriormente, a cobranga devera incluir o langamento de efluentes nos corpos d'agua 

do estado, que devera ser quantificado atraves da vazao de diluigao necessaria para manter o 

enquadramento do corpo d'agua. Em seguida, os usos para a agropecuaria e irrigagao deverao 

ser cobrados pela captagao da agua. Numa etapa mais avangada, os demais usuarios sujeitos a 

outorga de uso de agua deverao ser cobrados. A cobranga pelo uso da agua subterranea devera 

suceder a outorga da mesma, que necessitara de um estudo complementar. 

A metodologia adotada por SILVA JUNIOR & DINIZ (2003) e mostrada na Equagao 
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VczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA = Ksx Kr x {PUdr xV+) (1) 

Sendo: 

Vc = valor da conta; 

Ks = coeficiente de sazonalidade; 

Kr = coeficiente regional; 

Pudr = prego por unidade de agua derivada; 

Vdr = volume de agua derivada (volume transferido de um manancial para outro). 

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em conjunto com a Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG) vem desenvolvendo um projeto intitulado "Simulagao 

para Aplicagao da Cobranga pelo Uso da Agua Bruta", fmanciado pelo MCT/FINEP/CT-

HIDRO, na Bacia do rio Santa Maria e na Bacia do rio Paraiba, respectivamente. O objetivo 

geral deste projeto e simular a aplicagao da cobranga pelo uso da agua bruta, em escala real, 

segundo diferentes cenarios economicos, sociais e politicos. Alguns resultados preliminares 

foram apresentados no relatorio parcial deste projeto (UFSM/UFCG, 2006). 
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4.0 CASO DE ESTUDO: BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA 

O estado da Paraiba esta completamente inserido na grande bacia hidrografica 

denominada Bacia do Atlantico Norte/Nordeste, a qual ocupa uma area de aproximadamente 

5,47% do territorio nacional, divisao adotada pela Agenda Nacional de Energia Eletrica -

ANEEL e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE. O estado da Paraiba 

possui 11 bacias hidrograficas, entre outras, destaca-se a Bacia Hidrografica do rio Paraiba 

(ver Figura 2). 

A Bacia Hidrografica do rio Paraiba, com uma area de 20.071,83 km 2, e a segunda 

maior do estado da Paraiba. pois abrange 38% do seu territorio, abrigando uma populagao em 

cerca de 1.892.939 habitantes, que corresponde a 55,02% do total do Estado (PERH, 2006). 

Marca a extensao da regiao que abrange desde o Litoral Paraibano ate o Planalto da 

Borborema. Tais diferengas refletem em problemas nada semelhantes que cada regiao da 

bacia enfrenta. 

Alem da grande densidade demografica, na bacia estao incluidas as cidades de Joao 

Pessoa, capital do Estado e Campina Grande, seu segundo maior centro urbano. A bacia 

hidrografica em estudo e de ambito estadual, ou seja, toda rede de drenagem pertence ao 

estado. 

Considerada uma das mais importantes do semi-arido nordestino, ela e composta pela 

Sub-Bacia do rio Taperoa, Regiao do Alto Curso, Medio Curso e Baixo Curso do rio Paraiba 

(ver Figura 3). 
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4.1 Sub-bacia do rio Taperoa 

A Sub-Bacia do rio Taperoa situa-se na parte central do estado da Paraiba. Seu 

principal rio e o Taperoa, de regime intermitente, que nasce na Serra do Teixeira e desemboca 

no rio Paraiba, no Agude Epitacio Pessoa. Drena uma area aproximada de 5.668,25 km 2 , 

recebendo contribuigoes de cursos d'agua como os rios Sao Jose dos Cordeiros, Floriano, 

Soledade e Boa Vista e dos riachos Carneiro, Mucuim e da Serra. As atividades desenvolvidas 

nesta sub-bacia compreendem a agricultura, pastagens e atividades industrials (produtos 

alimenticios e extragao de minerais) nao existindo projetos de irrigagao muito significativos 

(SEMARH, 2004). 

Sua precipitagao media e em torno de 400 a 600 mm/ano, com uma potencialidade 

hidrica de 7,9 m /s, enquanto a evaporagao media varia de 2.000 a 3.000 mm/ano Os 

municipios inseridos nesta bacia (total ou parcialmente) perfazem a soma de 23. Em 2003. 

registrou uma populagao total de 131.666 habitantes com uma densidade demografica de 23 

hab/km2. A populagao urbana, localizada fora dos limites da sub-bacia em estudo e abastecida 

pelo Agude Boqueirao, totaliza 437.337 habitantes (IBGE. 2004). 

4.2 Regiao do Alto Curso do rio Paraiba 

A Regiao do Alto Curso do rio Paraiba situa-se na parte sudoeste do Planalto da 

Borborema, no estado da Paraiba. Drena uma area de aproximadamente 6.717,39 km 2 e possui 

como principal rio o Paraiba que nasce na confluencia dos rios Sucuru e do Meio no 

municipio de Sume. Alem dos rios do Meio e Sucuru, que sao afluentes pela margem 

esquerda, nessa regiao o rio Paraiba recebe as contribuigoes dos rios Monteiro e Umbuzeiro, 

pela margem direita. Os municipios inseridos na bacia (total ou parcialmente) perfazem a 

soma de 18. Sua populagao e estimada em 83.624 habitantes, com densidade demografica de 

12,45 hab/km". Contem o segundo maior reservatorio do estado, o Agude Epitacio Pessoa, 

com capacidade de 411.686.287 m 3 . Apresenta precipitagao media em trono de 400 mm/ano, 

com uma potencialidade hidrica de 9,8 m3/s e evaporagao media de 2.500 a 3.000 mm/ano. 

Alem do abastecimento humano, a agua e utilizada para a irrigagao, pastagens (em lavouras 

temporarias, tais como: algodao, milho e feijao) e atividades industriais (produgao 

alimenticia, textil, produtos minerais nao-metalicos, etc) (SEMARH, 2004). 
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4.3 Regiao do Medio Curso do rio Paraiba 

A Regiao do Medio Curso do rio Paraiba situa-se ao sul do Planalto da Borborema no 

estado da Paraiba. E drenada pelo medio curso do rio Paraiba, de regime perenizado atraves 

de vazoes do Agude Epitacio Pessoa (Agude Boqueirao). Drena uma area aproximada de 

3.760,65 km 2, recebendo contribuigoes de cursos d'agua como os rios Inga, Sao Pedro e 

Catole alem do riacho Bodocongo. A area esta inserida em areas pertencentes as 

microrregioes homogeneas do Piemonte e Agreste da Borborema. Entre os municipios 

inseridos esta Campina Grande. Apresenta precipitagao media anual que varia entre 600 a 

1.100 mm, com valores decrescentes de leste para oeste (SEMARH, 2004). 

4.4 Regiao do Baixo Curso do rio Paraiba 

A Regiao do Baixo Curso do rio Paraiba situa-se na parte litoranea do estado da 

Paraiba. E drenada pelo baixo curso do rio Paraiba que desagua no Oceano Atlantico na 

cidade de Cabedelo e tern como principal afluente o rio Paraibinha. Drena uma area de 

3.925,40 km 2. Esta inserido em area pertencente a microrregiao homogenea denominada 

Litoral Paraibano. Entre os municipios inseridos esta Joao Pessoa. Apresenta precipitagao 

media anual variando entre 1.200 e 1.600 mm, com valores decrescentes para o interior. 

Observa-se que a maior concentragao do total precipitado ocorre nas areas mais proximas do 

oceano, nas areas costeiras. 

4.5 Cidades selecionadas para a realizacao das entrevistas 

4.5.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Campina Grande 

Localiza-se na Regiao do Medio Curso do Rio Paraiba. Segundo o IBGE (2006), 

Campina Grande possui uma populagao de 376.132 habitantes, uma area de 621 km 2 e e 

distante de 120 km da capital Joao Pessoa. E a segunda cidade do estado da Paraiba nos 

aspectos politico e economico. 

Localiza-se na Bacia Hidrografica do rio Paraiba, nas proximidades do divisor da 

bacia, a uma altitude de cerca de 600 m, nao sendo, portanto, banhada pelo rio principal nem 

por nenhum dos seus afluentes maiores. Esta localizagao geografica, em zona de transigao 

entre regioes com caracteristicas fisico-climatica diversas, e um dos fatores determinante dos 
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problemas de abastecimento d'agua que tern enfrentado ao longo de sua historia (REGOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 

2001). Depois de inumeras tentativas para solucionar o problema de abastecimento de agua da 

cidade, foi inaugurado o Agude Epitacio Pessoa, mais conhecido como Agude Boqueirao. 

O suprimento da crescente demanda da cidade foi garantido, ininterruptamente, pelo 

Agude Boqueirao ate a ocorrencia de um periodo de estiagem no Nordeste brasileiro entre os 

anos de 1997 e 2000, resultando em uma redugao do nivel do reservatorio que abastece a 

cidade. 

Segundo GALVAO et al (2002), as principals causas que levaram a crise no 

abastecimento na cidade foram: irrigagao descontrolada na bacia, ausencia de uma gestao da 

demanda de agua de forma adequada, altos niveis de perdas de agua no processo de 

distribuigao, construgoes descontroladas de outros reservatorios a montante do agude, entre 

outras. 

4.5.2 Boqueirao 

Localiza-se na Regiao do Medio Curso do Rio Paraiba uma Sub Regiao da Bacia do 

Rio Paraiba. Segundo IBGE (2006), Boqueirao possui um populagao de 15.868 habitantes, 

uma area de 425 km 2, uma altitude aproximada de 355 m e e distante de 146 km da capital 

Joao Pessoa. 

A vegetagao e formada por Florestas Subcaducifolica e Caducifolica, proprias das 

areas agrestes. O clima e do tipo Tropical Chuvoso, com verao seco. A estagao chuvosa se 

inicia em janeiro/fevereiro com termino em setembro, podendo se adiantar ate outubro. 

O principal agude e o Epitacio Pessoa ou do Boqueirao com capacidade de 

450.424.550 m 3. 

4.5.3 Monteiro 

Localiza-se na Regiao do Alto Curso do Rio Paraiba uma Sub Regiao da Bacia do Rio 

Paraiba. Segundo o IBGE (2006), Monteiro possui uma populagao de 28.085 habitantes, uma 

area de 986 km 2, possui uma altitude de 600 m acima do nivel do mar, um clima semi-arido e 

e distante 319 km da capital Joao Pessoa. 

A economia esta baseada na agropecuaria, comercio, setor de servigo e funcionalismo 

publico. 



Aceitabilidade social de um modelo de cobranga pelo uso da agua bruta proposto para a 18 

Bacia Hidrografica do rio Paraiba 

A companhia de Agua e Esgotos da Paraiba (CAGEPA) e responsavel pelos servigos 

de abastecimento de agua e esgoto na cidade de Monteiro. Os agudes com maior expressao na 

cidade e o agude de Pogoes com capacidade de 29.861.562 m 3 e o agude Pocinhos com 

capacidade de 6.789.305 m 3 de agua. 

4.5.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sume 

Localiza-se na Regiao do Alto Curso do Rio Paraiba uma Sub Regiao da Bacia do Rio 

Paraiba. Segundo o IBGE (2006), Sume apresenta 14.679 habitantes, com uma area de 838 

km 2. Possui uma altitude de 532 m acima do nivel do mar. Esta a 250 km da capital Joao 

Pessoa e a 130 km de Campina Grande. 

A construgao do agude publico pelo DNOCS no final da decada de 50, resultou no 

momento aureo da agricultura da cidade. Com capacidade aproximada de 43 milhoes de 

metros cubicos, o agude proporcionou a implantagao de um perimetro irrigado com extensao 

superior a 12 km, onde se desenvolveu a cultura intensiva do tomate que, na epoca da 

colheita, empregava grande parte da mao-de-obra disponivel. Ao lado do tomate, tambem se 

produzia banana, milho e diversos tipos de hortaligas. 

A pecuaria, notadamente a caprinocultura, continua sendo um destaque na economia 

do municipio. Sume possui, tambem, grande potencial para a exploragao mineral, 

principalmente a grafite e o granito. 

4.5.5 Congo 

Localiza-se na Regiao do Alto Curso do Rio Paraiba uma Sub Regiao da Bacia do Rio 

Paraiba. Segundo IBGE (2006), Congo possui uma populagao de 4.749 habitantes, sua area e 

de 274 km 2, possui uma altitude proxima de 480 m e e distante de 212 km da capital Joao 

pessoa. 

A vegetagao e basicamente composta por Caatinga Hiperxerofila com trechos de 

Floresta Caducifolia. O clima e do tipo Tropical Semi-Arido, com chuvas de verao. O periodo 

chuvoso se inicia em novembro com termino em abril. A precipitagao media anual e de 431,8 

mm. 

Os principais cursos d'agua sao os rios: Paraiba, Sucuru e Monteiro, alem dos riachos: 

do Algodao, do Jacare, Pogo do Cipo, da Salina, da Cachoeira, da Ventura, da Areia e do 

Salgadinho. 
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5.0 METODOLOGIA 

5.1 Aceitabilidade 

Nesta pesquisa, a cobranga pelo uso da agua bruta sera analisada a partir de dois 

criterios: 

5.1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aceitabilidade pela sociedade 

A aceitabilidade pela sociedade sera avaliada atraves da aplicagao de questionarios, 

adaptado de FORGIARINI (2006). a populagao das cidades de Campina Grande, Boqueirao. 

Monteiro, Sume e Congo, pertencentes a bacia. Pretende-se, ainda, com a aplicagao desses 

questionarios, verificar o conhecimento da populagao sobre a tematica da agua. 

A amostra da pesquisa foi determinada atraves de uma amostragem estratificada 

proporcional, segundo a populagao das cidades. Considerou-se um grau de confianga de 95% 

(Za/2 = 1,61), erro amostral (eo) de 10% e a proporgao amostral (p*) de 50% (logo, q* = 50%, 

visto que p + q = 1). A equagao utilizada e mostrada na Equagao 2: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- , (2) e0 (N-\) + (Za/2)p q 

Os questionarios foram aplicados de maneira aleatoria com 534 entrevistados no 

centro das cidades selecionadas. O questionario esta subdividido em tres partes: (i) 

Questionario socio - economico; (ii) Questionario quanto ao uso e consumo de agua; (iii) 

Questionario quanto a cobranga pelo uso da agua bruta (ver Anexo 1). 

5.1.2 Aceitabilidade pelo Poder Publico, usuarios de agua e sociedade civil organizada 

A aceitabilidade pelo Poder Publico, usuarios de agua e sociedade civil organizada 

sera avaliada pela aplicagao de um questionario a Diretoria Provisoria do Comite de Bacia 

Hidrografica do rio Paraiba (ver Anexo 2). 
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5.2 Estrutura basica do modelo de cobranca 

De acordo com a revisao de literatura, verifica-se que os mecanismos de cobranga 

existentes possuem, em geral, a estrutura basica mostrada na Equagao 3: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cobranca = Base de cdlculo x Prego unitdrio x Coeficientes (3) 

5.2.1 Base de cdlculo 

A base de calculo e determinada em fungao do uso da agua, desta maneira, para 

caracterizar o uso quantitative utiliza-se a vazao e para caracterizar o uso qualitative a carga 

de poluentes langada no corpo hidrico. 

5.2.2 Prego unitdrio 

O prego unitario leva em consideragao o objetivo que se quer alcangar com a 

implementagao da metodologia (fmanceiro ou economico). 

5.2.3 Coeficientes de ponderagao 

Os coeficientes sao criterios ponderados, especificados tecnicamente atraves de 

grandezas preferencialmente passiveis de medigao e controle, utilizados para avaliagao e 

classificagao dos usuarios da agua na area de abrangencia espacial considerada (JARDIM, 

2000). 

Coeficientes de ponderagao sao adimensionais e diferenciam o valor de referenda da 

cobranga de acordo com alguns criterios. Sua aplicagao resultou da necessidade, em alguns 

casos, de adaptagao dos mecanismos de cobranga a objetivos especificos na bacia, onerando 

ou diminuindo o valor cobrado de acordo com os aspectos prioritarios do piano de bacia, tais 

como: peculiaridades temporais (estagao chuvosa e seca), eficiencia no uso, qualidade dos 

corpos hidricos, tipo do manancial, localizagao do usuario na bacia, entre outros. 

Segundo RIBEIRO et al (1998), atengao deve ser tomada para que nao haja uma 

penalizagao excessiva para certos usuarios gerando um grande estado de inequidade na bacia. 

Alguns coeficientes, dependendo da situagao, poderiam, inclusive, ser desprezados. Faz-se 
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necessario uma atengao especial na manipulagao dos coeficientes, pois sua adogao inadequada 

pode reduzir ou exceder os valores arrecadados com a cobranga. 

0 estudo dos coeficientes torna o mecanismo de cobranga mais eficiente e, 

conseqiientemente, pode ou nao subsidiar as negociagoes politico-sociais que devem ser 

realizadas no processo de definigao dos valores a serem cobrados no ambito do Comite de 

Bacia Hidrografica. Este fato e justificado uma vez que interesses especificos dos membros 

envolvidos no comite podem interferir na ponderagao final dos coeficientes. 

Os coeficientes de ponderagao devem se adequar a regiao onde sera implementado o 

instrumento de cobranga, uma vez que sao essas variaveis que caracterizam os aspectos 

fisicos, sociais e economicos da regiao onde se insere a bacia hidrografica. Dentre os 

coeficientes existentes destacam-se: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Coeficiente tipo de usuario: considera o tipo de uso consuntivo que subdivide-se em 

abastecimento urbano, rural, irrigagao, pecuaria e industrial; 

S Coeficiente de sazonalidade: tern por objetivo diferenciar os pregos de acordo com as 

estagoes do ano. Este coeficiente varia de regiao para regiao e sao bem definidos para 

a regiao do semi-arido, limitando-se a estagoes secas e umidas; 

/ Coeficiente de eficiencia no uso: relaciona o usuario e sua eficiencia quanto a 

racionalizagao dos recursos hidricos. Desta maneira, os usuarios que cometem altas 

perdas serao mais onerados. 

/ Coeficiente de disponibilidade hidrica: representa a situagao da bacia ou sub-bacia 

quanto a disponibilidade e grau de regularizagao de oferta hidrica. Quanto maior a 

disponibilidade hidrica menor sera o valor deste coeficiente. 

S Coeficiente que se relaciona com a outorga dos direitos de uso da agua: relaciona a 

quantidade de agua outorgada frente a quantidade de agua outorgavel na bacia ou sub-

bacia. 
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5.3 Impactos 

Para a determinacao dos impactos decorrentes com a implementagao da cobranga pela 

retirada de agua bruta sera considerada a estrutura tarifaria da CAGEPA, o salario minimo de 

R$ 350,00, consumo de agua de 200 1/pessoa.dia e o Prego Publico (PPU) Unitario com maior 

aceitagao, de acordo com a realizagao das entrevistas pelo Poder Publico, usuarios de agua e 

sociedade civil organizada. 
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6.0 RESULTADOS E DISCUSSOES 

6.1 Aceitabilidade da cobranca pela sociedade 

Nos itens seguintes serao apresentados os resultados obtidos com a realizagao desta 

pesquisa: perfil da amostra, perfil dos entrevistados quanto ao consumo de agua e perfil dos 

entrevistados quanto a cobranga pelo uso da agua bruta. 

6.1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Perfil da amostra 

Na Tabela 1 pode-se verificar o perfil da amostra e sua distribuigao por sexo, idade, 

escolaridade, n° de moradores/residencia e renda familiar. Dos 534 entrevistados nas cidades 

selecionadas 53,00% foram do sexo masculino e 47,00% do sexo feminino, a maioria com 

idade entre 21 e 30 anos (33,15%), escolaridade de segundo grau completo (29,21%), 3 a 4 

pessoas por residencia (47,94%) e renda familiar de ate 01 salario minimo (26,97%). 

Tabela 1 - Perfil da amostra: sexo, idade, escolaridade, n° de moradores/residencia e renda. 

Socio - Economico Categoria Porcentagem % 

Sexo 
Masculino 53,00 

Sexo 
Feminino 47,00 

15-20 Anos 18,54 

21 -30 Anos 33,15 

Idade 
31-40 Anos 18,54 

Idade 
41 - 50 Anos 14,42 

51 - 60 Anos 10,30 

Acima de 60 Anos 5,06 

Nao alfabetizado 5,81 

1 0 Grau incompleto 

1° Grau completo 

20,97 

12,73 

2° Grau incompleto 14,61 

Grau de instrugao 
2° Grau completo 

Superior incompleto 

Superior completo 

Pos-graduagao incompleto 

Pos-graduagao completo 

Outra situagao 

29,21 

8,24 

5,99 

0,37 

1,87 

0,19 

1 - 2 Moradores 14,98 

Numero de moradores por 

residencia 

3 -4 Moradores 

5-6 Moradores 

7-8 Moradores 

47,94 

28,28 

6,74 

9-10 Moradores 2,06 
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Socio - Economico Categoria Porcentagem % 

Ate 01 Salario Minimo 26,97 
De 01 ate menos de 02 Salarios Minimos 16,10 

De 02 ate menos de 03 Salarios Minimos 14,23 
De 03 ate menos de 05 Salarios Minimos 14,61 

De 05 ate menos de 07 Salarios Minimos 4,87 

Renda da familia De 07 ate menos de 09 Salarios Minimos 1,50 

De 09 ate menos de 11 Salarios Minimos 1,50 

De 11 ate menos de 13 Salarios Minimos 0,37 
De 13 ate menos de 15 Salarios Minimos 0,56 
De 15 ate menos de 17 Salarios Minimos 0,00 

De 17 ou mais Salarios Minimos 0,19 

Prefiro nao mencionar 19,10 

6.1.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Perfil dos entrevistados quanto ao consumo de agua 

Constatou-se que 64,42% da populagao entrevistada acredita que esta consumindo a 

agua de maneira proxima do ideal, enquanto que 22,47% dos entrevistados acreditam que seu 

consumo poderia ser menor (ver Figura 4). 

Consumo de agua nas atividades diarias 

5,24% 7,87% • Poderia ser maior 
\ Q ^ ^ > 2 . 4 7 % • Poderia ser menor 

• Esta proximo do ideal 

64,42% • Nao sei 

Figura 4 - Opiniao a respeito do consumo de agua nas atividades diarias dos entrevistados. 

Observando a Figura 5, verifica-se que dentre os entrevistados dispostos a pagar pelo 

uso da agua com o objetivo de investir na bacia e induzir o uso racional, Campina Grande e 

Sume apresentaram a maior disposigao, 11,03% e 10,42%, respectivamente. A populagao com 

faixa etaria acima de 60 anos (61,00%) esta mais disposta a pagar pela agua, o mesmo 

ocorrendo com a populagao com faixa salarial entre 3 e 5 salarios minimos (24,3 6%). 

Apenas 29,14 % dos entrevistados estariam dispostos a participar de algum grupo para 

decidir sobre o uso da agua e participar de algum programa de educagao ambiental. 



Aceitabilidade social de um modelo de cobranga pelo uso da agua bruta proposto para a 25 

Bacia Hidrografica do rio Paraiba zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

100.00% 

90,00% 

80.00% 

70.00% 

60.00% 
Masculino 

41.69 % 

50,00% Feminino 

40,00% 

56,97 % 

40,00% 
32.04% 

30,00% 

20.00% 

10,00% 

0,00% 

C Grande 

33,49 % 

Vie 01 SM -( .25 % 

DezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA III a (12 SM - 13.95 % 

De 02 a 03 S M - 19,74 % 

De 03 a 05 SM - 2436 % 

De05a 10 SM - 15,38% 

Mais de HI SM - 37.5 % 

C. Grande -11,03% 

Boqueirao-8.09% 

Sume - 10,42 % 

Congo - 537 % 

Monteiro - 5,67 % 

De 41 a 50 anos 

11.69% 

Acima de 60 anos 

61.00% 

Figura 

10,04% 

Itilizaruma Participar de um Investirem Pagar pelo uso da Participarde NSo estou disposto 

quantidade menor grupo para decidir equipamentos que agua com objetivo programas de 

de agua sobre o uso da agua consomem menos de investirna bacia educacao ambiental 

agua e induzir o uso 

racional 

5 - Opiniao dos entrevistados com relagao a disposigao a adotar medidas para evitar 

falta de agua. 

Apesar da maioria dos entrevistados acharem que o consumo de agua esta proximo do 

ideal, 50,19% da amostra acredita que existem conflitos entre os setores usuarios, ou seja, 

falta de agua para um setor enquanto ha agua para outro setor e 35,39%) dos entrevistados 

acreditam que a cidade vai enfrentar problemas com a falta de agua em um futuro proximo de 

10 anos. 

6.1.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Perfil dos entrevistados quanto a cobranga pelo uso da agua bruta 

Verificou-se que apenas 16,85%) dos entrevistados tern conhecimento da cobranga pelo 

uso da agua bruta. Uma grande parte dos entrevistados confundiam esta cobranga com o valor 

pago pela prestagao de servigo de abastecimento de agua e tratamento de esgoto prestado pela 

CAGEPA. Uma parcela consideravel dos entrevistados (32,58%) acredita que a cobranga 

trata-se de um imposto criado pelo governo, 22,10% acreditam que seja um pagamento pela 

utilizagao de um bem publico, 0,19% acham que trata-se de licengas para poluir e 45,13% dos 

entrevistados nao souberam opinar. 

Quando questionados em relagao a aceitagao da cobranga pelo uso da agua bruta para 

investir em obras na regiao e induzir o uso racional da agua, constatou-se que 60,86% da 
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populagao entrevistada era favoravel a cobranga (ver Figura 6), mas quando questionados 

sobre a disposigao a pagar pelo recurso natural, 41,23% dos entrevistados estavam dispostos a 

pagar mas nao sabiam quanto e 35,38%) estavam dispostos a pagar 1% do que se paga na 

conta de agua e esgoto (ver Tabela 2). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Favorabilidade da cobranca pelo 

uso da agua bruta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Sim 

• Nao 

• Nao sei 

Figura 6 - Favorabilidade da cobranga pelo uso da agua bruta. 

Tabela 2 - Disposigao a pagar pelo uso da agua bruta. 

Disposigao a pagar pelo uso da agua bruta Porcentagem (%) 

1% da conta de agua e esgoto 35,38 

2% da conta de agua e esgoto 6,15 

5% da conta de agua e esgoto 7,08 

10% da conta de agua e esgoto 0,92 

O suficiente para construir as obras definidas no Piano de Bacia 9,23 

Estou disposto a pagar. mas nao sei quanto 41.23 

Com relagao ao efeito da cobranga pelo uso da agua bruta, 29,40% da populagao 

entrevistada acredita que havera uma redugao no consumo de agua e 19,29% acredita que 

havera um maior investimento em obra na regiao (ver Figura 7). 
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Principal efeito com a adocao da cobranca 

17.98% 
29.40% 

5.43% 

1 9 29o/0

 8 - 8 0 % 

• Reducao do consumo 

• Reducao da poluigao 

• Maior investimento em obras 

• Mais dinheiro para a corrupgao 

• Nenhum efeito positivo ou negativo 

• Nao sei 

Figura 7 - Principal efeito com a adogao da cobranga pelo uso da agua bruta. 

Foi posto em questao de quern seria a atribuigao de investimentos em obras para a 

gestao de agua na regiao. Os resultados obtidos sao mostrados na Tabela 3: 

Tabela 3 - Responsabilidade do investimento em obras para a gestao da agua. 

Responsabilidade do investimento em obras para a gestao da agua Porcentagem (%) 

Usuarios de agua 

Governo (Federal, Estadual e Municipal) 

Empresas privadas 

Nao sei 

19,66 

60,30 

5,81 

14,23 

Constatou-se que 26,22% dos entrevistados acreditam que o setor do saneamento 

basico (agua e esgoto) deve ser priorizado no investimento em obras (ver Figura 8). 
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Setores prioritarios para investimento 

• Irrigagao 

• Saneamento (agua e esgoto) 

5,62% 
5,61% 

16,48% • Muhtiplo - Irrigagao e Saneamento 

20,41% 

3,00% 

26,22% 

• Construgao de barragens 

• Residuos Solidos (lixo) 

22.66% 
• Transposigao de vazoes 

• Outros 

Figura 8 - Setores prioritarios para o investimento em obras. 

6.2 Aceitabilidade da cobranga pelo Poder Publico, usuarios de agua e sociedade civil 

organizada 

Para ser avaliada a aceitabilidade pelo Poder Publico, usuarios de agua e sociedade 

civil organizada, entrevistou-se a Diretoria Provisoria do Comite da Bacia Hidrografica do rio 

Paraiba. que encontra-se em fase de instalagao. Foram entrevistados 7 membros representando 

os seguintes setores/entidades: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Universidade Federal de Campina Grande - UFCG (01 representante); 

S Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba - CAGEPA (01 representante); 

/ Agenda Executiva de Gestao das Aguas da Paraiba - AESA (02 representantes); 

•S Departamento Nacional de Obras contra as Secas - DNOCS (01 representante); 

S Sociedade Civil Organizada (01 representante); 

S Prefeitura Municipal de Campina Grande (01 representante). 

Nos itens seguintes serao apresentados os resultados obtidos com a realizagao das 

entrevistas. 
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6.2.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Perfil da amostra 

Dentre os entrevistados da Diretoria Provisoria do Comite da Bacia Hidrografica do 

rio Paraiba, 4 membros residem na cidade de Campina Grande e 3 na capital Joao Pessoa. O 

perfil da amostra por distribuigao de sexo, grau de instrugao, profissao e setor/entidade a qual 

os mesmos pertencem sao mostrados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Perfil da amostra: distribuigao por sexo, grau de instrugao, profissao e 

setor/entidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Socio - Economico Categoria Porcentagem % 

Sexo 
Masculino 57,14 

Sexo 
Feminino 42,86 

Grau de instrugao 
Pos-graduagao incompleto 

Pos-graduagao completo 

14,29 

85,71 

Engenheiro (a) civil 57,14 

Profissao 
Engenheiro (a) agricola 

Engenheiro (a) agronomo 

14,29 

14,29 

Advogado (a) 14,29 

Usuario de agua 

Sociedade civil 

14,29 

28,57 

Setor/entidade Poder Publico Municipal 14,29 

Poder Publico Estadual 28,57 

Poder Publico Federal 14,29 

6.2.2 Perfil dos entrevistados referente ao modelo de cobranga a ser selecionado 

Em relagao as preferencias quanto a escolha do modelo de cobranga a ser utilizado na 

Bacia Hidrografica do rio Paraiba, constatou-se que 71,43% dos entrevistados preferem o 

modelo avangado, enquanto 28,57%) preferem o modelo intermediario (ver Anexo 2). 

Apesar da maioria dos entrevistados darem preferencia ao modelo avangado, 

verificou-se a preocupagao de alguns para que no momento inicial da implementagao da 

cobranga na Bacia Hidrografica do rio Paraiba fosse utilizado um modelo mais simples, facil e 

rapido de ser aplicada, uma vez que ainda nao existe na Paraiba a cultura de se pagar pelo uso 

da agua bruta. E, em um momento posterior, essa metodologia seria aperfeigoada, passando-

se entao para um modelo mais elaborado. Alguns comentarios, na Integra, sao transpostos a 

seguir: 
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• "Apesar de ter feito a opgao pelo modelo avangado, vejo que, em um momento de 

implementagao de um instrumento, deve-se comegar com metodologias mais simples, 

faceis e de rapida aplicagao, que na minha opiniao, seria o modelo intermediario 

citado. Com o tempo, poderia-se aperfeigoar a metodologia, passando entao para o 

modelo avangado"; 

• "Entendo que, no momento inicial de implementagao da cobranga pelo uso da agua na 

Bacia Hidrografica do rio Paraiba, poderia ser aplicado o modelo intermediario, que 

permite uma avaliagao setorial para a aplicagao dos mecanismos da cobranga. 

Todavia, com a experiencia, pode-se adotar o modelo avangado, que, ao meu ver, 

possibilita uma avaliagao mais sistemica de todos os fatores a serem considerados na 

cobranga"; 

• "Inicialmente, devemos optar por um modelo mais simples, pois ainda nao existe, na 

Paraiba, a cultura de se pagar pela agua bruta, porem, o prego unitario da agua deve 

variar com o tipo de uso, pois a disposigao a pagar de cada segmento e completamente 

diferente. Futuramente, o modelo podera evoluir, incorporando outras variaveis (como 

estagao do ano, nivel do agude, tratamento de efluentes, entre outras) atraves de 

coeficientes que podem majorar (Ci > 1) ou minorar (Ci < 1) o prego pago por m 3 de 

agua; 

• "Um modelo mais simples e muito generico e pode acarretar injustigas com relagao 

aos valores cobrados. E o modelo intermediario, apesar de considerar a diferenga 

existente entre os usos da agua, nao leva em consideragao as variabilidades climaticas 

da regiao, que e um aspecto importante nesta regiao. Portanto, acho que o modelo 

avangado atende bem ao proposto, uma vez que ele considera tambem as demais 

possiveis variaveis que influenciam a disponibilidade hidrica da regiao". 

6.2.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Perfil dos entrevistados referente as definicdes do Prego Publico Unitdrio - PPU 

Em relagao ao Prego Publico Unitario - PPU, ou seja, quanto o usuario pagaria por 

cada m 3 de agua retirada do manancial da bacia ou por cada kg langado de carga, verificou-se 

que 28,57% dos entrevistados optaram pelos valores propostos pela Minuta de Decreto do 
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Estado da Paraiba (2005), 28,57% deram suas proprias sugestoes e 42,86% preferiram nao 

opinar (ver Tabela 5). 

Tabela 5 - Sugestoes para o PPU sugerido pelos entrevistados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« i T T Valor 
T , p 0 d e U s ° (RS/m3) 

Sugestao 1 (representante da CAGEPA) 

Irrigagao (adotar escalonamento) 

captagao < 40.000 mVano1 0,003 

40.000 < captagao < 160.000 mVano2 0,006 

captagao > 160.000 mVano 0,009 

Abastecimento de agua (urbano) 0,030 

Abastecimento de agua (rural) 0,000 

Carcinicultura 0,009 

Piscicultura intensiva 0,006 

Comercio (inicialmente isento) 0,000 

Lazer (inicialmente isento) 0,000 

Industria 0,600 

Diluigao de esgotos (cobrar po DBO) 

Langamento de cargaorganica DBO520 0,060 (R$/kg) 

Sugestao 2 (representante da AESA) 

Irrigagao 0,005 

Abastecimento de agua (regiao metropolitana) 0,012 

Abastecimento de agua (interior do estado) 0,010 

Carcinicultura 0,012 

Piscicultura intensiva 0,012 

Comercio (inicialmente isento) 

Lazer (inicialmente isento) 

Industria 0,012 

Diluigao de esgotos (cobrar po DBO) 0,012 

Langamento de carga organica DBO5.20 - (R$/kg) 

'70%) dos irrigantes com outorga; 223% dos irrigantes com outorga (AAGISA, 2004) 

6.2.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Perfil dos entrevistados referente as definicoes dos coeficientes do modelo de cobranga 

Considerando o coeficiente tipo de usuario (CTU), constatou-se que 71,43% dos 

entrevistados optaram pela adogao desse coeficiente. Dos entrevistados favoraveis a adogao 

do CTU, 40,00% optaram pelos valores propostos por SILVA JUNIOR & DINIZ (2003), 

20,00%) deram suas proprias sugestoes (ver Tabela 6) e os outros 40,00%) preferiam nao 

opinar. 
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Tabela 6 - Sugestao citada para os valores do coeficiente tipo de usuario - CTU 

(representante da CAGEPA). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Coeficiente tipo de usuario (CTU) Valor 

Abastecimento urbano 1,00 

Abastecimento rural (subsidiado pelo urbano) 0,00 

Agropecuaria 0,50 

Consumo industrial 20,00 

Irrigagao 0,10 

Diluigao e assimilacao de esgotos 2,00 

Em relagao ao coeficiente de disponibilidade hidrica (CDH), verificou-se que 57,14% 

da amostra apoia a adogao desse coeficiente. Destes, 25,00%) optaram pelos valores propostos 

pela UFSM/UFCG (2006), 25,00%) sugeriram seus proprios valores (ver Tabela 7) e o 

restante, 50,00%) dos entrevistados, preferiram nao opinar. 

Tabela 7 - Sugestao citada para os valores do coeficiente de disponibilidade hidrica - CDH 

(representante da AESA). 

Coeficiente de disponibilidade 

hidrica (CDH) 
Valor 

Baixa 2,00 

Media 1,50 

Alta 1,00 

Analisando o coeficiente classe de enquadramento (CCE), observou-se que 100,00%) 

dos entrevistados sao favoraveis a sua adogao: 28,57%) optaram pelos valores propostos por 

SILVA JUNIOR & DINIZ (2006), 14,29% sugeriram seus valores para esse coeficiente (ver 

Tabela 8) e 57,14% dos entrevistados preferiram nao opinar. 

Tabela 8 - Sugestao citada para os valores do coeficiente classe de enquadramento - CCE 

(representante da AESA). 

Classe de Enquadramento Valor 

Classe 1 e Especial 2,00 

Classe 2 1,50 

Classe 3 1,30 

Classe 4 1,00 

E, finalmente, em relagao ao coeficiente de sazonalidade (CS), uma parcela de 57,14%) 

da amostra foi favoravel a sua aplicagao. Do percentual a favor, 25,00% dos entrevistados 



Aceitabilidade social de um modelo de cobranga pelo uso da agua bruta proposto para a 33 

Bacia Hidrografica do rio Paraiba 

sugeriram seus proprios valores (ver Tabela 9) e 75,00% dos entrevistados nao quiseram 

opinar. 

Tabela 9 - Sugestao citada para os valores do coeficiente de sazonalidade - CS (representante 

da sociedade civil). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sazonalidade Valor 

Periodo Seco 2,50 

Periodo Umido 1,00 

6.3 Simulagdes 

As informagoes necessarias a simulagao computacional do modelo de cobranga para a 

bacia foram as obtidas atraves da realizagao das entrevistas. Sendo assim, o modelo de 

cobranga proposto por 71,43%) dos entrevistados foi o modelo avangado, conforme 

apresentado na Equagao 4: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SCR = (ClxC2xC3xC4x...xCn)xVcapxPPU (4) 

Sendo: 

SCR - valor da cobranga pela retirada da agua bruta, R$/ano; 

C I ; C2; C 3 ; C n - coeficientes de ponderagao; 

Vcap - volume anual captado, em mVano; 

PPU - Prego Publico Unitario, R$/m3. 

Os coeficientes tipo de usuario (CTU), disponibilidade hidrica (CDH), classe de 

enquadramento (CCE) e sazonalidade (CS) foram apontados pelos entrevistados para 

comporem a formulagao de cobranga para a bacia. Logo, o modelo de cobranga adotado para 

a Bacia Hidrografica do rio Paraiba sera o apresentado na Equagao 5: 

SCR = (CTU x CDH x CCE xCS)x Vcap xPPU (5) 
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6.3.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Coeficientes de ponderagao 

Na Tabela 10 serao apresentados os valores dos coeficientes com maiores indices de 

aceitagao (excluindo, obviamente, a porcentagem dos entrevistados que nao quiseram opinar), 

de acordo com os resultados obtidos com a realizagao das entrevistas com a Diretoria 

Provisoria do Comite da Bacia Hidrografica do rio Paraiba. 

Tabela 10 - Valores dos coeficientes com maiores indices de aceitagao, de acordo com os 

entrevistados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C T U 

Coeficientes de ponderagao 

CDH C C E CS 

Silva Junior & Diniz 

(2003) - 40,00% 

UFSM/UFCG (2006) e , , . p 

\ Suva Junior & Diniz 
sugestoes dos 

entrevistados - 25,00% ( 2 0 0 3 ) " 2 8 ' 5 7 / o 

Sugestoes dos 

entrevistados -

25,00% 

6.3.2 Demandas hidricas 

As demandas hidricas sao consideradas como as vazoes captadas por cada setor 

usuario. A Tabela 11 apresenta os valores das demandas hidricas dos usuarios para a Sub-

Bacia do rio Taperoa e Regioes do Alto, Medio e Baixo Curso do rio Paraiba. 

Tabela 11 - Vazoes captadas por setores usuario, em mVano (PHRH, 2006). 

Demandas Taperoa 
Alto 

Paraiba 

Medio 

Paraiba 

Baixo 

Paraiba 
Total 

§ Urbana 686.565 42.851.539 935.948 16.073.760 60.547.812 

| Rural 1.958.150 1.619.468 3.923.365 4.655.203 12.156.186 

Pecuaria 1.538.113 2.170.634 2.029.269 49.465.642 55.203.658 

Industria 291.371 229.382 12.047.558 24.749.685 37.317.996 

Irrigagao 9.184.537 21.978.630 52.606.783 86.736.294 170.506.244 

Total 13.658.735 68.849.653 71.542.923 181.680.585 335.731.896 

6.3.3 Prego publico unitdrio 

De acordo com as entrevistas realizadas com a Diretoria Provisoria do Comite da 

Bacia Hidrografica do rio Paraiba, constatou-se que 28,57%) dos entrevistados optaram pelos 

valores do PPU indicado na Minuta de Decreto do Estado da Paraiba (2005) e 28,57% 
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sugeriram seus proprios valores. Nas simulagdes apresentadas nesta pesquisa, serao utilizados 

os valores do PPU da Minuta de Decreto (ver Tabela 12). 

Tabela 12 - Valores do PPU da Minuta de Decreto do Estado da Paraiba (2005). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tipo de Uso Valor (RS/m3) 

Irrigagao 0,005 

Abastecimento de agua 0,025 

Carcinicultura 0,025 

Piscicultura intensiva 0,025 

Comercio 0,05 

Lazer 0,05 

Industria 0,10 

Diluigao de esgotos 0.10 

6.3.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Resumo das simulagdes 

Na Tabela 13 e apresentado um resumo das especificidades de cada simulagao. As 

simulagoes serao realizadas para os usuarios do abastecimento de agua, irrigagao e industria. 

Tabela 13 - Especificidades das simulagoes realizadas com o modelo avangado. 

Simulagdes C T U CDH C C E CS 
PPU 

(RS/m3) 

1 1.00 1,00 1,00 1,00 

2 
Silva Junior & 

Diniz (2003) 

UFSM/UFCG 

(2006) 

Silva Junior 

& Diniz 

(2003) 

Sugestoes 

dos 

entrevistados 

Minuta de 

Decreto do 

Estado da 

3 
Silva Junior & 

Diniz (2003) 

Sugestoes dos 

entrevistados 

Silva Junior 

& Diniz 

(2003) 

Sugestoes 

dos 

entrevistados 

Paraiba 

(2005) 

6.3.5 Resultado das simulagoes 

S Simulacao 1: Nesta simulagao considerou-se CTU, CDH, CCE e CS iguais a unidade, 

para verificar qual seria o valor a ser arrecadado sem a influencia dos coeficientes de 

ponderagao (Tabela 14). 
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Tabela 14 - Valores arrecadados com a simulagao 1, em R$. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sub-bacia/ Abastecimento Abastecimento 
Irrigaciio Industria 

regioes Urbano Rural 
Irrigaciio Industria Total zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

Taperoa 17.164.13 48.953.75 45.922.69 29.137.10 141.177.66 2.21 

Alto 1.071.288.48 40.486,70 109.893.15 22.938,20 1.244.606,53 19.44 

Medio 23.398,70 98.084,13 263.033,92 1.204.755.80 1.589.272,54 24,82 

Baixo 401.844.00 116.380.08 433.681,47 2.474.968.50 3.426.874.05 53,53 

Total 1.513.695,30 303.904,65 852.531,22 3.731.799.60 6.401.930,77 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
% 23.64 4.75 13.32 58.29 - -

/ Simulacao 2: Neste caso, os valores dos coeficientes foram considerados conforme 

descrito na Tabela 13. Nesta simulagao houve a variagao dos quatro coeficientes: 

CTU, CDH, CCE e CS (Tabela 15). 

Tabela 15 - Valores arrecadados com a simulagao 2, em R$. 

Sub-bacia/ 

regiSes 

Abastecimento 

Urbano 

Abastecimento 

Rural 
Irrigaciio Industria Total % 

Taperoa 62.756.33 178.987.15 218.276.26 159.798.78 619.818.53 2.59 

Alto 3.916.898.49 148.029,50 522.335,88 125.801,69 4.713.065,55 19,69 

Medio 71.292,91 298.850,07 1.041.860.90 5.506.110,49 6.918.114,37 28.90 

Baixo 979.494,75 283.676,43 1.374.228,16 9.049.103,58 11.686.502.92 48.82 

Total 5.030.442,48 909.543,15 3.156.701,20 14.840.814,54 23.937.501,37 -
% 21.01 3.80 13.19 62,00 - -

/ Simulacao 3: Neste caso, os valores dos coeficientes foram considerados conforme 

descrito na Tabela 13. Nesta simulagao houve a variagao dos quatro coeficientes: 

CTU, CDH, CCE e CS (Tabela 16). 

Tabela 16 - Valores arrecadados com a simulagao 3, em R$. 

Sub-bacia/ 

regiSes 

Abastecimento 

Urbano 

Abastecimento 

Rural 
Irrigaciio Industria Total zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

Taperoa 83.675.11 238.649.53 291.035.02 213.065.04 826.424.70 3.05 

Alto 5.222.531,32 197.372,66 696.447,84 167.735,59 6.284.087.40 23,19 

Medio 85.551.50 358.620.08 1.250.233.08 6.607.332,59 8.301.737,25 30.64 

Baixo 979.494,75 283.676.43 1.374.228.16 9.049.103,58 11.686.502,92 43,13 

Total 6.371.252,67 1.078.318,71 3.611.944.09 16.037.236,80 27.098.752,27 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

% 23.51 3.98 13.33 59.18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
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Analisando os resultados das simulagoes 1 a 3, verifica-se que, em todos os casos, o 

setor usuario industrial e o que contribui com as maiores arrecadagoes. Este resultado e 

derivado da diferenciagao que e feita do Prego Publico Unitario (PPU) pela Minuta de 

Decreto do Estado da Paraiba, que e de R$ 0,10/m3 (valor bem superior em relagao aos 

demais tipos de usuarios). 

Atraves das simulagoes realizadas, os valores mais acentuados e significativos foram 

constatados na Regiao do Baixo Curso do rio Paraiba, visto que esta regiao apresenta o maior 

consumo de agua em todos os setores usuarios (ver Tabela 11). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.4 Impactos 

Os impactos determinados nos itens seguintes sao apenas para os usuarios do 

abastecimento de agua. 

6.4.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Impactos em termos de arrecadaqao gerada 

Os totais arrecadados, em todas as simulagoes realizadas, supriram o valor destinado 

aos investimentos para a retirada de agua bruta, no ambito da Bacia Hidrografica do rio 

Paraiba (que e de R$ 5.317.717,00, incluindo os custos de operagao e manutengao) 

(MACEDO, 2006). Pode haver casos em que este total arrecadado seja menor que o valor 

necessario para os investimentos na bacia. Nessas situagoes, os valores arrecadados iriam 

financiar apenas uma parte dos investimentos e a outra parte poderia ficar pela 

responsabilidade do governo, por exemplo. 

6.4.2 Impactos na renda familiar 

As informagoes necessarias para a determinagao dos impactos da cobranga na renda 

mensal sao apresentadas na Tabela 17. Como o Prego Publico Unitario (PPU) considerado 

nesta pesquisa e de R$ 0,025/m3 para o abastecimento de agua (Minuta de Decreto do Estado 

da Paraiba, 2005), foram utilizados valores de cobranga 50% abaixo (R$ 0,013/m3) e acima 

(R$ 0,038/m3) para que fosse possivel avaliar a sensibilidade do impacto em diferentes 

situagoes. Considerou-se uma variagao de 1 a 5 pessoas por domicilio. 

Pode-se verificar que o impacto da cobranga pelo uso da agua sobre a renda de uma 

familia composta por 3 pessoas, por exemplo, cujo chefe recebe ate 03 salarios minimos 
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mensais e de apenas 0,043%, tomando como valor de referenda a cobranga de R$ 0,025/m3. 

Para as familias constituidas por 5 pessoas com renda familiar de ate 10 salarios minimos, por 

exemplo, a cobranga representaria um impacto de 0,021% (ver Tabela 17). 

6.4.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Impactos na estrutura tarifdria da companhia de abastecimento de agua 

Pode-se observar as informagoes a respeito da estrutura tarifaria da Companhia de 

Agua e Esgotos da Paraiba (CAGEPA, 2005) e o acrescimo na tarifa quando se cobra R$ 

0,025/m3 pela retirada de agua bruta na Tabela 18. 

Percebe-se que o acrescimo na tarifa total da CAGEPA, para as residencias cujo 

consumo seja inferior a 10 m 3 , por exemplo, e de apenas R$ 0,25. Para as residencias cujo 

consumo seja acima de 10 m 3 por mes, por exemplo, para um consumo de 15 m 3 , a tarifa total 

a ser paga seria de R$ 42,91/mes. Com a aplicagao da cobranga, esse valor seria de R$ 

43,31/mes, representando um acrescimo de R$ 0,40/mes. 

6.4.4 Impactos em termos de aumento na conta de agua 

Para avaliar o impacto da cobranga em termos de aumento na conta de agua, sera 

considerada uma familia cuja renda mensal seja de 02 salarios minimos (R$ 700,00, de acordo 

com o salario de junho 2006) e cujo consumo de agua na residencia seja inferior a 10 mVmes. 

Neste caso, atraves da Tabela 18, o valor total da tarifa da CAGEPA e de R$ 16,20, 

representando apenas 2,31%> da renda familiar com a conta de agua. Com a aplicagao da 

cobranga, o valor da tarifa seria de R$ 16,45, representando 2,35% da renda. 
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Tabela 17 - Impacto na renda mensal para o usuario urbano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

com o valor da cobranga 

por domicilio (%) Valor da cobranga 
Impacto na renda mensal de acordo 

a quantidade de pessoas 

0,013 0,025 0,038 

Pessoas por domicilio 1 1 

ate 

ate 

ate 

ate 

ate 

ate 

ate 

ate 

ate 

ate 

01 sal. min. 

02 sal. min. 

03 sal. min. 

04 sal. min. 

05 sal. min. 

10 sal. min. 

20 sal. min. 

30 sal. min. 

40 sal. min. 

50 sal. min. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0,021 

0,011 

0,007 

0,005 

0,004 

0,002 

0,001 

0,001 

0,001 

0,000 

0,043 

0,021 

0,014 

0,011 

0,009 

0,004 

0,002 

0,001 

0,001 

0.001 

0,064 

0,032 

0,021 

0,016 

0,013 

0,006 

0,003 

0,002 

0,002 

0,001 

0,086 

0,043 

0,029 

0,021 

0,017 

0,009 

0,004 

0,003 

0,002 

0,002 

0,107 

0,054 

0,036 

0,027 

0,021 

0,011 

0,005 

0,004 

0,003 

0,002 

0,043 

0,021 

0,014 

0,011 

0,009 

0,004 

0,002 

0,001 

0,001 

0,001 

0,086 

0,043 

0,029 

0,021 

0,017 

0,009 

0,004 

0,003 

0,002 

0,002 

0,129 

0,064 

0,043 

0,032 

0,026 

0,013 

0,006 

0,004 

0,003 

0,003 

0,171 

0,086 

0,057 

0,043 

0,034 

0,017 

0,009 

0,006 

0,004 

0,003 

0,214 

0,107 

0,071 

0,054 

0,043 

0,021 

0,011 

0,007 

0,005 

0,004 

0,064 

0,032 

0,021 

0,016 

0,013 

0,006 

0,003 

0,002 

0,002 

0,001 

0,129 

0,064 

0,043 

0,032 

0,026 

0,013 

0,006 

0,004 

0,003 

0,003 

0,193 

0,096 

0,064 

0,048 

0,039 

0,019 

0,010 

0,006 

0,005 

0,004 

0,257 

0,129 

0,086 

0,064 

0,051 

0,026 

0,013 

0,009 

0,006 

0,005 

0,321 

0,161 

0,107 

0,080 

0,064 

0,032 

0,016 

0,011 

0,008 

0,006 

Tabela 18 - Impacto na estrutura tarifaria da CAGEPA. 

Tarifa residencial por faixas de consumo (R$) Valores considerando Impacto da cobranga sobre a tarifa (%) 
Faixas de consumo Agua Esgoto Total a cobranga (R$) em agua no total 

Tarifa minima (ate 10 m3) 

ate 10 m 3 12,96 3,24 16,20 16,45 1,93 1,54 

Tarifa normal (acima de 10 m 3 ) 
0 a 10 m 3 14,48 11,58 26,06 26,31 1,73 0,96 
11 a 20 m 3 (por/m3) 1,87 1,50 3,37 3,40 1,34 0,74 
21 a 30 m 3 (por/m3) 2,46 2,21 4,67 4,70 1,02 0,54 

acima de 30 m 3 (por/m3) 3,35 3,35 6,70 6,73 0,75 0,37 
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7.0 CONCLUSOES 

No novo modelo de gestao dos recursos hidricos destaca-se a cobranga pelo uso da 

agua bruta. Nesta pesquisa foi avaliada a aceitabilidade (pela sociedade e pelo Poder Pblico, 

usuarios de agua e sociedade civil organizada) deste instrumento economico de gestao. 

A aceitabilidade da cobranga pelo uso da agua bruta pela sociedade foi avaliada por 

meio de entrevistas realizadas com 534 residentes das cidades selecionadas (Campina Grande, 

Boqueirao, Monteiro, Sume e Congo). Com a realizagao dessas entrevistas verificou-se que 

uma pequena parcela da populagao entrevistada (16,85%) tern conhecimento sobre a cobranga 

pelo uso da agua bruta. A maioria dos entrevistados confundiam esta cobranga com o valor 

pago pela prestagao de servigo de abastecimento de agua e tratamento de esgoto prestado pela 

CAGEPA. 

Apesar da maior parte da populagao (83,15%) nao ter conhecimento a respeito da 

cobranga, constatou-se que 60,86%) da populagao entrevistada e favoravel a sua aplicagao para 

investir em obras na regiao e induzir o uso racional da agua. Dos entrevistados favoraveis a 

cobranga, 41,23%) estao dispostos a pagar, mas nao sabem quanto. Com relagao ao efeito da 

cobranga pelo uso da agua bruta, 29,40%) da populagao entrevistada acredita que havera uma 

redugao no consumo de agua. 

Em relagao a aceitabilidade pelo Poder Publico, usuarios de agua e sociedade civil 

organizada, realizada com a Diretoria Provisoria do Comite da Bacia Hidrografica do rio 

Paraiba, constatou-se que 71,43% dos entrevistados preferem o modelo avangado de 

cobranga. 

Embora a maioria dos entrevistados darem preferencia ao modelo avangado, verificou-

se a preocupagao de alguns para que no momento inicial da implementagao da cobranga na 

Bacia Hidrografica do rio Paraiba fosse utilizado um modelo mais simples, facil e rapido de 

ser aplicada, uma vez que ainda nao existe na Paraiba a cultura de se pagar pelo uso da agua 

bruta. E, em um momento posterior, essa metodologia seria aperfeigoada, passando-se entao 

para um modelo mais elaborado. 

Em relagao a simulagao computacional do modelo avangado, observou-se, nas tres 

simulagoes realizadas, que o setor usuario industrial e o que contribui com as maiores 

arrecadagoes, devido ao valor do PPU para este usuario que e de R$ 0,10/m3 (valor bem 

superior em relagao aos demais tipos de usuarios). 

Com relagao aos impactos determinados para os usuarios de abastecimento urbano, 

pode-se concluir que estes sao relativamente pequenos. Para Prego Publico Unitario (PPU) de 
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R$ 0,025/m3, percebe-se que para a situagao de uma familia, constituida por 5 pessoas, cuja 

remuneracao mensal e de 01 salario minimo (R$ 350,00), o impacto na renda familiar sera de 

0,214%. Considerando que esta familia tenha um consumo mensal de agua menor que 10 m 3 , 

a tarifa de agua sofrera um acrescimo de R$ 16,20/mes para R$ 16,45/mes. Desta forma, a 

conta de agua ira comprometer a renda emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4,70%. 
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ANEXOS 
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Anexo 1 - Questionario aplicado a populagao da cidade de Campina Grande, adaptado 

de Forgiarini (2006). 

Objetivo - Avaliar o conhecimento dos usos da agua e a aceitabilidade da cobranga pelo 

uso da agua da populagao da cidade de Campina Grande. 

I. Questionario socio - economico: 

1. Cidade onde reside: 

( ) Campina Grande 

( ) Monteiro 

( ) Boqueirao 

( ) Sume 

( ) Congo 

2. Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino 

3. Idade: 

4. Grau de instrugao: 

( ) Nao alfabetizado 

( ) 1° Grau Incompleto 

( ) 1° Grau Completo 

( ) 2° Grau Incompleto 

( ) 2° Grau Completo 

( ) Superior Incompleto 

( ) Superior Completo 

( ) Pos-Graduagao Incompleto 

( ) Pos-Graduagao Completo 

( ) Outra situagao 

5. Quantas pessoas moram em sua residencia? 

6. Renda da familia (considerando a contribuigao de todas as pessoas que residem com voce): 

( ) Ate 01 Salario Minimo 

( ) De 01 ate menos de 02 salarios minimos 

( ) De 02 ate menos de 03 salarios minimos 

( ) De 03 ate menos de 05 salarios minimos 

( ) De 05 ate menos de 07 salarios minimos 

( ) De 07 ate menos de 09 salarios minimos 

( ) De 09 ate menos de 11 salarios minimos 

( ) De 11 ate menos de 13 salarios minimos 

( ) De 13 ate menos de 15 salarios minimos 

( ) De 15 ate menos de 17 salarios minimos 

( ) 17 ou mais salarios minimos 

( ) Prefiro nao mencionar 
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II . Questoes quanto ao consumo de agua: 

7. O que voce acha do consumo de agua realizado por voce nas suas atividades diarias? 

( ) Poderia ser maior 

( ) Poderia ser menor 

( ) Esta proximo do ideal 

( ) Nao sei 

8. Qual(is) da(s) medida(s) abaixo voce estaria disposto a adotar para evitar que exista a falta 

de agua? 

Assinale no maximo 03 respostas. 

( ) Utilizar uma quantidade menor de agua 

( ) Participar de um grupo para decidir sobre o uso da agua 

( ) Investir em equipamentos que consomem menos agua 

( ) Pagar pelo uso da agua com objetivo de investir na bacia e induzir o uso racional 

( ) Participar de programas de educacao ambiental 

( ) Nao estou disposto 

9. Em sua opiniao, existem conflitos (falta de agua para um setor enquanto ha agua para 

outro) entre os setores usuarios da regiao? 

( ) Sim 

( )Nao 

( ) Nao sei 

10. Voce acredita que a regiao enfrentara problemas com a falta de agua? 

( ) Sim, ja esta com problemas 

( ) Sim, vai enfrentar problemas no futuro proximo (10 anos) 

( ) Sim, vai enfrentar problemas no futuro distante (25 anos) 

( ) Nao, existe muita agua nos mananciais da bacia 

( ) Nao sei 

11. Qual e o prego pago (por mes, em media) pela agua? R$ 

12. Voce tern conhecimento de problemas de abastecimento de agua na sua cidade? 

( ) Sim ( ) Nao 

Voce tern conhecimento sobre a adogao de racionamento de agua em sua cidade? 

( ) Sim ( ) Nao 

Em caso positivo, assinalar a(s) medida(s) adotada(s) na epoca de racionamento? 

( ) uso de caixas d'agua 

( ) reuso domestico 

( ) diminuigao no tempo de banho 

( ) nao lavava a calgada com agua saneada 

( ) outros 

13. Voce participa de alguma associagao de usuario de agua? 

( ) Sim ( ) Nao 

Em caso negativo, voce participa de qualquer outro tipo de associagao? 

( ) Sim ( ) Nao 
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III . Questoes quanto a cobranca pelo uso da agua: 

14. Voce ja ouviu falar da cobranga pelo uso da agua? (Nao e o valor pago pela prestagao do 

servigo de abastecimento de agua e tratamento de esgoto). 

( )Sim 

( )Nao 

15. Para voce, o que e a cobranga pelo uso da agua? 

( ) Um imposto criado pelo governo 

( ) Sao licengas para poluir 

( ) Pagamento pela utilizagao de um bem publico 

( ) Nao sei 

16. Voce e favoravel a cobranga pelo uso da agua para investir em obras na regiao e induzir o 

uso racional? 

( ) Sim 

( )Nao 

( ) Nao sei 

Em caso positivo, quanto, no maximo, voce estaria disposto a pagar? 

( ) 1% do que pago na minha conta de agua e esgoto 

( ) 2% do que pago na minha conta de agua e esgoto 

( ) 5% do que pago na minha conta de agua e esgoto 

( ) 10% do que pago na minha conta de agua e esgoto 

( ) O suficiente para construir as obras definidas no Piano de Bacia 

( ) Estou disposto a pagar mas nao sei quanto 

17. Para voce, qual seria o principal efeito da cobranga? 

( ) Redugao do consumo 

( ) Redugao da poluigao 

( ) Maior investimento em obras 

( ) Mais dinheiro para a corrupgao 

( ) Nenhum efeito positivo ou negativo 

( ) Nao sei 

18. Para voce, o investimento em obras para a gestao da agua deve ser atribuigao de quern? 

( ) Usuarios de agua 

( ) Governo (Federal, Estadual e Municipal) 

( ) Empresas privadas 

( ) Nao sei 

19. Caso existisse um fundo para financiamento de obras na regiao, para qual setor dos 

listados abaixo voce priorizaria os investimentos? 

( ) Irrigagao 

( ) Saneamento (agua e esgoto) 

( ) Multiplo - Irrigagao e Saneamento 

( ) Residuos Solidos (lixo) 

( ) Construgao de barragens 

( ) Transposigao de vazoes 
( ) Outros 
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Anexo 2 - Questionario aplicado a Diretoria Provisoria do Comite da Bacia Hidrografica 

do Rio Paraiba e aos tecnicos da Agenda Executiva de Gestao das Aguas da Paraiba 

(AESA). 

Objetivo - Orientar e auxiliar a elaboragao de um modelo de cobranga pelo uso da agua, 

previsto na Lei 9.433/97, na Bacia Hidrografica do Rio Paraiba. 

I. Questionario Socio - Economico: 

1. Cidade onde reside: 

( ) Campina Grande 

( ) Monteiro 

( ) Boqueirao 

( ) Sume 

( ) Congo 

2. Sexo: 

( ) Masculino 

( ) Feminino 

3. Grau de instrugao: 

( ) Nao alfabetizado 

( ) 1° Grau Incompleto 

( ) 1° Grau Completo 

( ) 2° Grau Incompleto 

( ) 2° Grau Completo 

( ) Superior Incompleto 

( ) Superior Completo 

( ) Pos-Graduagao Incompleto 

( ) Pos-Graduagao Completo 

( ) Outra situagao 

4. Profissao: 

5. Se for o caso, qual o setor-entidade que o(a) Sr.(a) representa na Diregao Provisoria do 

Comite da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba: 

( ) Usuario de agua 

( ) Sociedade Civil 

( ) Poder Publico Municipal 

( ) Poder Publico Estadual 

( ) Poder Publico Federal 
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II . Questoes referentes a complexidade das equagdes que comporao o modelo de 

cobranga a ser utilizado na Bacia Hidrografica do Rio Paraiba. 

6. Preferencias quanto a complexidade da equagao do modelo de cobranga: 

( ) Modelo Basico - Para o calculo do valor a ser cobrado exige apenas o conhecimento do 

volume captado e a definigao do Prego Publico Unitario Geral para todos os tipos de uso. 

(UFSM/UFCG, 2006). 

($CR = V c a p x P P U G ) 

( ) Modelo Intermediario - Para o calculo do valor a ser cobrado exige o conhecimento do 

volume captado e a definigao do Prego Publico Unitario Diferenciado para cada tipo de uso. 

(UFSM/UFCG, 2006). 

($CR = V c a p x P P U D ) 

( ) Modelo Avangado - Para o calculo do valor a ser cobrado exige a quantificagao de outras 

variaveis. O Prego Publico Unitario Geral, por exemplo, passa a ser ponderado por certos 

coeficientes, chamados de coeficientes de ponderagao (UFSM/UFCG, 2006). 

( $ C R = (C, X C 2 X C 3 X C 4 X C n ) X Veap X PPU G ) 

Onde: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

$CR - Valor da cobranga pela retirada da agua bruta, R$/ano; 

V c a p - Volume anual captado, em m3/ano; 

PPUG - Prego Publico Unitario Geral, R$/m3; 

PPUD - Prego Publico Unitario Diferenciado, R$/m3; 

Ci; C2; C3;... C n. - Coeficientes de Ponderagao. 

Gostaria de fazer algum comentario sobre os modelos? 

( )Nao 

( )Sim 

Comentario: 

OBS: UFSM/UFCG (2006).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Simulacao para aplicagao da cobranga em escala real -

relatorio tecnico parcial do projeto"". Projeto FINEP/CT-HIDRO. 
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I I I . Questoes referentes as definicoes do Prego Publico Unitario - PPU, isto e, quanto o 

usuario pagaria por cada metro cubico de agua retirada do manancial da bacia ou por 

cada kg langado de carga. 

7. Valor do Prego Publico Unitario - PPU: 

( ) Pregos propostos pela Minuta de Decreto de 2005 do Estado da Paraiba 

Tipo de Uso Valor (R$/mJ) 

Irrigagao 0,005 

Abastecimento de agua 0.025 

Carcinicultura 0,025 

Piscicultura intensiva 0,025 

Comercio 0,05 

Lazer 0,05 

Industria 0,10 

Diluigao de esgotos 0.10 

( ) Pregos propostos para Bacia do Rio Paraiba (UFSM/UFCG, 2( 

Tipo de Uso Valor (R$/ m3) 

Abastecimento urbano 0,016 

Abastecimento rural 0,0128 

Irrigagao 0,008 

Pecuaria 0,008 

Industria 0,024 

Langamento de carga organica DBO5.20 0,047 R$/kg 
Fonte: UFSM/UFCG (2006). 

( ) Pregos praticados na Bacia do Paraiba do Sul (CEIVAP) 

Tipo de Uso Valor (R$/mJ) 

Saneamento 0,008 

Industria 0,008 

Agropecuaria 0,0002 

Aqiiicultura 0,00016 
Fonte: Deliberacao CEIVAP n°. 08, de 06 de dezembro de 2001. 

( ) Pregos praticados na bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai (PCJ) 

Tipo de Uso Valor (RS/m j) 

Captagao de agua bruta 0,01 

Consumo de agua bruta 0,02 

Langamento de carga organica DBO5.20 0,10R$/kg 

Transposigao de bacia 0,015 
Fonte: Deliberates Conjuntas dos Comites PCJ n° 025/05 e n° 027/05. 
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( ) Pregos praticados no Estado do Ceara zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tipo de Uso Valor (RS/m3) 

Abastecimento Publico 

a) na regiao metropolitana 0,055 

b) nas demais regioes do interior do estado 0,026 

Industria 0,8036 

Piscicultura intensiva 

a) em tanques escavados 0,013 

b) em tanques de rede 0,026 

Carcinicultura 0,026 

Agua mineral e agua potavel de mesa 0,8036 

Irrigagao 

De 1441 mVmes ate 5999 mJ/mes 0,0025 

De 6000 rrrVmes ate 11999 m'/mes 0,0056 

De 12000 nrVmes ate 18999 nyVmes 0,0065 

De 19000 m-7mes ate 46999 m3/mes 0,007 

Acima de 47000 nvVmes 0,008 

Demais categorias de uso 0.055 
Fonte: Art. 3° do decreto n° 27.271, de 28 de novembro de 2003. 

( ) Sua sugestao 

Tipo de Uso Valor (R$/m j) 

Irrigagao 

Abastecimento de agua 

Carcinicultura 

Piscicultura intensiva 

Comercio 

Lazer 

Industria 

Diluigao de esgotos 

Langamento de carga organica DBO5.20 (R$/kg) 

( ) Prefiro nao opinar sobre os valores dos PPU 

PCJ. Deliberagao Conjunta dos Comites PCJ n°. 025, de 21 de outubro de 2005.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Estabelece 

mecanismos e sugere os valores para a cobranga pelo uso dos recursos hidricos nas bacias 

hidrogrdficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiai e da outras providencias. 

CEIVAP. Deliberagao CEIVAP n°. 08, de 06 de dezembro de 2001. Dispoe sobre a 

Implantagdo da Cobranga pelo Uso de Recursos Hidricos na Bacia do Rio Paraiba do Sul a 

partir de 2002. 

CEARA. Decreto n° 27.271, de 28 de novembro de 2003. Estabelece a cobranga dos recursos 

hidricos superficiais e subterrdneos no dominio do estado do Ceard. 
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IV. Questoes referentes as definigdes dos coeficientes do modelo de cobranga pelo uso da 

agua sugerido para a Bacia Hidrografica do Rio Paraiba. 

Considerando criterios de disponibilidade hidrica, tipo de usuario, classe do 

enquadramento do corpo hidrico e sazonalidade, responda as perguntas a seguir: 

OBS: Se o(a) Sr.(a) quiser adicionar um coeficiente ao modelo, o(a) Sr.(a) pode concordar 

com a sugestao da (UFSM/UFCG, 2006) ou discordar. No caso de concordar assinale com um 

X no espago ao lado da opiniao da UFSM/UFCG, em caso contrario, assinale no espago 

seguinte e escreva sua sugestao. 

8. O Coeficiente do Tipo de Usuario (CTU) objetiva avaliar as caracteristicas dos usuarios 

como, por exemplo, o que se acredita ser a sua capacidade de pagamento. Deve ser 

considerada no modelo de cobranga para a Bacia Hidrografica do Rio Paraiba? 

( )Sim 

( )Nao 

Em caso positivo, quais os valores dos coeficientes? 

( ) Sugestao (SILVA JR e DINIZ, 2003) 

Tipo de Uso Valor 

Consumo humano 1,00 

Agropecuaria 1,20 

Consumo industrial 1,50 

Produgao agricola e irrigagao 1,30 

Diluigao e assimilagao de esgotos 2,00 

( ) Sua sugestao 

Tipo de Usuario Valor 

Abastecimento Urbano 

Abastecimento Rural 

Agropecuaria 

Consumo Industrial 

Irrigagao 

( ) Prefiro nao opinar sobre os valores do Coeficiente do Tipo do Usuario 

OBS: SILVA JUNIOR, O. B. da; DINIZ, L. da S. (2003).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Simulacao da cobranga pelo uso 

dos recursos hidricos no estado da Paraiba". Anais do XV Simposio Brasileiro de Recursos 

Hidricos. Curitiba: ABRH. Disponivel em CD-ROM. 

9. O Coeficiente de Disponibilidade Hidrica (CDH) objetiva ponderar as condigoes da 

bacia ou sub-bacia quanto a sua disponibilidade ou grau de regularizagao da oferta hidrica, 

isto e, quanto maior a disponibilidades hidrica, menor sera o valor deste coeficiente e vice-

versa. Deve ser considerada no modelo de cobranga para a Bacia Hidrografica do Rio 

Paraiba? 
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( )Sim 

( )Nao 

Em caso positivo, quais os valores dos coeficientes? 

( ) Sugestao (UFSM/UFCG, 2006) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Disponibilidade Hidrica Valor 

Baixa 1,50 

Media 1,25 

Alta 1,00 

( ) Sua sugestao 

Disponibilidade Hidrica Valor 

Baixa 

Media 

Alta 

( ) Prefiro nao opinar sobre os valores do Coeficiente de Disponibilidade Hidrica 

10. O Coeficiente Classe de Enquadramento (CCE) objetiva avaliar as captagoes segundo 

as diferentes classes de enquadramento dos corpos d'agua. Este coeficiente traduz a 

importancia de conservagao do grau de qualidade do corpo receptor em seu enquadramento. 

Deve ser considerada no modelo de cobranga para a Bacia Hidrografica do Rio Paraiba? 

( )Sim 

( )Nao 

Em caso positivo, quais os valores dos coeficientes? 

( ) Sugestao (SILVA JR e DINIZ, 2003) 

Classe de Enquadramento Valor 

Classe 1 e Especial 1,50 

Classe 2 1,30 

Classe 3 1,20 

Classe 4 1,00 

( ) Sua sugestao 

Classe de Enquadramento Valor 

Classe 1 e Especial 

Classe 2 

Classe 3 

Classe 4 

( ) Prefiro nao opinar sobre os valores do Coeficiente Classe de Enquadramento 
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11. OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Coeficiente de Sazonalidade (CS) objetiva ponderar o valor da cobranga segundo a 

estagao do ano. Sendo a regiao de estudo no semi-arido, o seu valor sera limitado as estagoes: 

seca e umida. Deve ser considerada no modelo de cobranga para a Bacia Hidrografica do Rio 

Paraiba? 

( )Sim 

( )Nao 

Em caso positivo, quais os valores dos coeficientes? 

( ) Sugestao 1 (SILVA JR e DINIZ, 2003) 

Sazonalidade Valor 

Periodo Seco 2,00 

Periodo Umido 0,50 

( ) Sugestao 2 (UFSM/UFCG ,2006) 

Sazonalidade Valor 

Periodo Seco 2,10 

Periodo Umido 0,48 

( ) Sua sugestao 

Sazonalidade Valor 

Periodo Seco 

Periodo Umido 

( ) Prefiro nao opinar sobre os valores do Coeficiente de Sazonalidade 


