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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 conceito de desenvolvimento sustentavel, agregado a fatores como a escassez de agua, 

o crescimento populacional, a expansao das atividades economicas e agricolas, trouxe novo 

enfoque para o gerenciamento dos recursos hidricos. Em reformulacao a tradicional otica da 

expansao da oferta de agua surgiu, no ambito da gestao de recursos hidricos, o conceito da gestao 

da demanda. Neste aspecto, o presente trabalho avaliou alternativas tecnologicas de 

gerenciamento da demanda urbana de agua (bacia sanitaria VDR, tomeiras e chuveiros 

economicos, captacao de agua de chuva, medicao individualizada em apartamentos e reuso de 

agua) para um bairro da cidade (Conjunto do Professores) atraves de entrevistas domiciliares nas 

quais verifica-se a aceitabilidade dos moradores frente a tais medidas segundo criterios de 

avaliacao. Fez-se tambem um estudo especifico para o Campus I da Universidade Federal de 

Campina Grande, objetivando a substituicao de aparelhos convencionais por aparelhos 

poupadores de agua para uma efetiva reducao de consumo. Os resultados apontam que a bacia 

sanitaria VDR obteve maior aceitabilidade geral, seguida das tomeiras e chuveiros economicos. 

A implementacao hipotetica das alternativas tecnologicas estudadas (bacia sanitaria VDR, 

mictorios, tomeiras e chuveiros economicos) na UFCG geraria uma economia de agua de 

25.678,50 mVano e o investimento necessario a troca (R$ 71.210,15) seria recuperado em apenas 

sete meses. 
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1 INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O planejamento adequado e a gestao eficiente dos recursos hidricos no Brasil, quer sejam 

de dominio federal ou estadual, sao missoes relevantes e indeclinaveis, pois a agua representa um 

patrimonio publico de insubstituivel valor estrategico para o desenvolvimento social e economico 

do pais. 

Diante da escassez dos recursos hidricos facilmente exploraveis, o atendimento da 

populacao das areas urbanas com agua potavel em abundancia esta sendo tarefa mais dificil de 

ser cumprida. Uma forma de amenizar o problema e, em alguns casos, soluciona-lo tern sido 

implementar acoes que induzam a conservacao da agua, isto e, promovendo o uso racional da 

mesma. 

Experiencias no uso racional da agua (combate ao desperdicio) no Brasil e em outros 

paises tern mostrado exito, principalmente na conscientizacao da populacao ao usa-la 

racionalmente e na adocao de aparelhos poupadores com eficiencia comprovada no que tange a 

economia de agua. 

Considerando o enfoque do gerenciamento da demanda e as crises vivenciadas pelo 

sistema de abastecimento de agua da cidade de Campina Grande, na Paraiba, avaliam-se medidas 

de gerenciamento da demanda que revertam ou minimizem o quadro de desperdicio de agua em 

nucleos urbanos, por meio de acoes tecnologicas que reduzam o consumo de agua. Outras acoes -

educacionais, institucionais e economicas - sao igualmente importantes e necessarias para o 

combate ao desperdicio de agua e efetiva reducao de consumo, no entanto, nao serao avaliadas. 
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2 OBJETIVOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Identificar e avaliar a implementacao de medidas de gerenciamento da demanda urbana de 

agua em um bairro da cidade de Campina Grande - PB e tambem no Campus da Universidade 

Federal de Campina Grande - UFCG. Tal avaliacao se dara a partir da implementacao de 

alternativas tecnologicas de gerenciamento da demanda com o intuito de proporcionar uma 

efetiva reducao no consumo de agua. 

A seguir estao detalhados os objetivos especificos do projeto: 

• Selecionar um bairro da cidade de Campina Grande a ser estudado; 

• Identificar e avaliar alternativas de gerenciamento da demanda para o caso em estudo; 

• Analisar a implantacao das alternativas do ponto de vista social, analisando a 

aceitabilidade geral, economica e ambiental. 

• Analisar a implantacao das alternativas sob o criterio economico e ambiental, 

analisando o retomo de investimento e o indice de reducao do consumo de agua na UFCG. 
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3 REVISAO DE LITERATURA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No passado a agua era considerada um recurso infinito, entretanto, sabe-se hoje que alem 

de ser limitado, encontra-se em situacao de escassez em algumas regioes do planeta. No ano de 

1999, cerca de 35% da populacao mundial vivia em estado crftico quanto ao abastecimento de 

agua. Segundo Thomas (2003) estima-se que as necessidades hidricas mundiais devam dobrar 

nos proximos 25 anos, e que quatro bilhoes de pessoas - metade da populacao mundial - poderao 

enfrentar grave escassez de recursos hidricos ate o ano 2025. 

O crescimento populacional, aliado a intensificacao das atividades de carater poluidor tern 

mostrado a ocorrencia de problemas relacionados a falta dos recursos hidricos em condicoes 

adequadas, de quantidade ou de qualidade, para o atendimento das necessidades mais elementares 

das populacoes (COIMBRAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 1999). 

Percebe-se nos dias atuais que o alto indice de desperdicio (concessionarias, usuarios, 

irrigacao inadequada) e a degradacao da qualidade tambem tern gerado desequilibrio entre oferta 

e demanda. 

Diante disto, nas grandes cidades brasileiras, medidas emergenciais tern sido tomadas de 

forma que a populacao nao venha a softer com o problema da falta de agua. Entre estas medidas 

esta a expansao da oferta de agua (construcao de barragens, reservatorios, perfuracao de pocos, 

transposicao de agua entre bacias). Esta expansao continua da oferta tern se mostrado inviavel do 

ponto de vista economico, flnanceiro e ambiental. 

Outra medida bastante comum e utilizada pelas concessionarias de agua que abastecem os 

centros urbanos, e o racionamento de agua. Esta alternativa reduz o consumo de agua 

temporariamente, entretanto, nao produz mudancas permanentes na conduta do usuario. 

Geralmente, em situacao de racionamento, a populacao de baixa renda (que nao tern condicoes de 

estocar agua para o consumo nos dias faltosos) e a mais prejudicada. 

Este panorama tern levado a uma gradual mudanca de paradigma: o modelo baseado na 

gestao da oferta de agua tern sido substituido pelo modelo da gestao da demanda, mais coerente 

com as ideias de desenvolvimento sustentavel conforme indica a Agenda 21 (Tamaki, 2003). 

O desenvolvimento sustentavel e definido como aquele que atende as necessidades do 

presente sem comprometer as possibilidades das geracoes futuras atenderem as suas proprias 

necessidades (CMMAD, 1987). E a gestao da demanda e entendida como um conjunto de 
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medidas que influenciam no comportamento do usuario, sem prejuizo dos atributos de higiene e 

conforto dos sistemas originais, induzindo-o a reducao de consumo de agua. Essa reducao pode 

ser buscada mediante mudancas de habitos de uso da agua ou mediante a adocao de aparelhos e 

equipamentos poupadores (PNCDA, 1999). 

O uso racional da agua pode se dar por meio de alternativas de gerenciamento da 

demanda, tais como as tecnologicas - foco principal do estudo, voltadas ao desenvolvimento e 

uso de novas tecnologias que serao utilizadas para provocar a economia de agua; economicas -

aquelas em que o Poder Publico estabelece multas e incentivos dependendo do consumo mensal 

de cada unidade residencial; educacionais - compreende a conscientizacao da populacao atraves 

de campanhas educativas em escolas, televisoes, radios; regulatorias - sao leis basicas para o 

suprimento e uso da agua. 

Acredita-se que as acoes tecnologicas possam ser, na maioria dos casos, mais eficientes. 

O uso dessas tecnologias, por nao alterar certos costumes dos usuarios, podera facilitar a reducao 

do consumo de agua (Oliveira, 1999). 

3.1 EXPERIENCES EM GERENCIAMENTO DA DEMANDA 

Diversas experiencias em gerenciamento da demanda de agua no Brasil e em outros 

paises tern mostrado exito, algumas experiencias brasileiras sao citadas a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.1 ANA - Agencia Nacional das Aguas 

A Agencia Nacional de Aguas tern como missao regular o uso da agua dos rios e lagos de 

dominio da Uniao, assegurando quantidade e qualidade para usos multiplos, e implementar o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, um conjunto de mecanismos, 

juridicos e administrativos, que visam o planejamento racional da agua com a participacao de 

governos municipals, estaduais e sociedade civil. 

Alem de criar condicoes tecnicas para implantar a Lei 9.433/97, conhecida como Lei das 

Aguas, a ANA contribui na busca de solucao para dois graves problemas do pais: as secas 

prolongadas, especialmente no Nordeste, e a poluicao dos rios. A Lei institui o principio dos usos 

multiplos como uma das bases da Politica Nacional de Recursos Hidricos para que os diferentes 
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setores usuarios (abastecimento humano, geracao de energia eletrica, irriga9ao, navegacao, 

abastecimento industrial e lazer, entre outros) tenham acesso a agua. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.2 Programa de Uso Racional da Agua - PURA 

O PURA tern sido desenvolvido pela SABESP desde 1995 e tern como principal objetivo 

garantir o fornecimento de agua e a qualidade de vida da popula9ao. Para isso, desenvolve a9oes 

em diversas frentes, no sentido de estabelecer normas e diretrizes para o uso racional, 

incentivando ainda a instala9§o de equipamentos economizadores de agua (SABESP, 2006). 

O PURA vem sendo aplicado com sucesso em empresas e institui9oes dos mais variados 

segmentos, destacando-se os trabalhos desenvolvidos no Hospital das Clinicas, Ceagesp, 

Universidade de Sao Paulo, Infraero, e tambem em escolas e condominios. 

Toda a sustenta9ao tecnologica do PURA foi desenvolvida em conjunto com a Escola 

Politecnica da Universidade de Sao Paulo - EPUSP e o IPT - Instituto de Pesquisas 

Tecnologicas. 

Para combater o desperdicio e racionalizar o uso da agua atraves de a9oes normativas, a 

Sabesp implantou o Programa de Uso Racional da Agua - PURA, inicialmente na propria 

empresa, servindo de modelo para outras institui9oes. 

A partir dai, foram desenvolvidos projetos de Uso Racional da Agua em hospitais, 

escolas, escritorios comerciais, etc, como resultados impressionantes temos a Escola Fernao Dias, 

por exemplo, que reduziu seu consumo de agua em 93%. Na cozinha da Ford, a economia atingiu 

mais de 35% (SABESP, 2006). 

Alem de cursos oferecidos pela SABESP, as campanhas educacionais do PURA nas 

escolas estao entre as a9oes mais importantes do projeto, pois conscientizam a popula9ao sobre os 

beneficios da utiliza9ao correta da agua, estimulando a mudan9a de habitos. 

3.1.3 Programa Nacional de Combate ao Desperdicio de Agua - PNCDA 

O PNCDA, instituido em abril de 1997 pelo Governo Federal, tern por objetivo geral 

promover o uso racional da agua de abastecimento publico nas cidades brasileiras, em beneficio 

da saude publica, do saneamento ambiental e da eficiencia doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ser vi90 S, propiciando a melhor 

produtividade dos ativos existentes e a posterga9ao de parte dos investimentos para a amplia9ao 



16 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dos sistemas. Tem por objetivos especfficos deflnir e implementar um conjunto de acoes e 

instrumentos tecnologicos, normativos, economicos e institucionais, concorrentes para uma 

efetiva economia dos volumes de agua demandados para consumo nas areas urbanas (Ministerio 

das Cidades, 2006). 

O PNCDA encontra-se em sua fase III . As fases I e II do PNCDA concentraram esforcos 

no apoio ao desenvolvimento, a transferencia e a disseminacao de tecnologia, em articulacao com 

outros programas federais e apoiando os Pianos de Combate ao Desperdicio de Agua. 

A primeira fase do programa foi composta de 16 DTA's (Documentos Tecnicos de 

Apoio) que refletiram a retomada de estudos abrangentes na area. A fase II do programa incluiu a 

inclusao de mais 4 DTA's, sua publicacao e a implantacao de um sistema de acesso via Internet. 

Como parte da fase II foi realizado o 1° Curso Basico de Combate ao Desperdicio de Agua em 

Brasilia (Dez/99). 

Na fase III do PNCDA, atraves de Convenio vigente entre o Ministerio das 

Cidades/SNSA (Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental) e a FUSP (Fundacao de Apoio a 

Universidade de Sao Paulo), foram previstas atividades diversas, como revisao e elaboracao de 

alguns DTA's. Ainda no ambito da fase III do Programa, foram realizados em 2003 cinco cursos 

de capacitacao em combate ao desperdicio de agua, abrangendo todos os topicos que integram as 

diversas series dos Documentos Tecnicos de Apoio (DTA's), bem como eficiencia energetica em 

saneamento e uma visita tecnica ou atividade especifica na cidade local. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.4 PROAGUA 

O PROAGUA Semi-Arido e um programa do Govemo Federal que visa, principalmente, 

a estruturacao do setor de recursos hidricos, com enfase no fortalecimento institucional da 

Secretaria de Recursos Hidricos - MMA e dos estados do Nordeste, assim como dos comites de 

bacias, das associacoes de usuarios, e dos demais atores. O programa conta com um 

financiamento do Banco Mundial, do JBIC (Japan Bank of International Corporation) e dos 

Govemos Federal e Estaduais. O objetivo geral e garantir a ampliacao da oferta de agua de boa 

qualidade para o semi-arido brasileiro com a promocao do uso racional desse recurso de tal modo 

que sua escassez relativa nao continue a constituir impedimento ao desenvolvimento sustentavel 

da regiao. Para tal, as metas especificas do programa sao (ANA, 2006): 



17 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Promover o uso racional e sustentavel dos recursos hidricos, com enfase na 

gestao participativa; 

• Prover com agua a unidade domestica, de forma confiavel e sustentavel, com 

prioridade para o abastecimento de areas rurais com alta concentracao de familias 

de baixa renda; 

• Estabelecer, de forma sustentavel, um processo de administracao, operacao e 

manutencao das infra-estruturas de abastecimento de agua. 

O PROAGUA divide-se em: componente gestao dos recursos hidricos, componente 

estudos e projetos e componente obras prioritarias. Cada um com diferentes objetivos e acoes. 

Atualmente, O Ministerio da Integracao Nacional, por meio da Secretaria de Infra-

Estrutura Hidrica - SIH/MI e a Agencia Nacional de Aguas - ANA vem trabalhando na 

preparacao de um novo Programa, o PROAGUA Nacional, a ser financiado, em parte, com 

recursos do Banco Internacional para Reconstrucao e Desenvolvimento - BIRD (Banco 

Mundial). 

Esse Programa tern por objetivo contribuir para melhoria da qualidade de vida da 

populacao, especialmente nas regioes menos desenvolvidas do pais, mediante o planejamento e a 

gestao de recursos hidricos simultaneamente com a expansao e otimizacao da infra-estrutura 

hidrica, de maneira a garantir a oferta sustentavel de agua em quantidade e qualidade adequadas 

aos usos multiplos. 



18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 METODOLOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As etapas metodologicas do trabalho sao: 

• Revisao de literatura em gerenciamento da demanda; 

• Selecao de um bairro de Campina Grande - PB e tambem de um setor do 

mesmo a ser estudado; 

• Identificacao e caracterizacao das alternativas selecionadas; 

• Realizacao das entrevistas domiciliares; 

• Pesquisa de campo no comercio local; 

• Pesquisa de campo junto a UFCG; 

• Analise da aceitabilidade sob a otica social, considerando a aceitabilidade geral, 

economica e ambiental das alternativas. 

• Analise do retomo do investimento e indice de reducao de consumo de agua na 

UFCG. 

4.1 CASO DEESTUDO 

4.1.1 Campina Grande - caracteristicas gerais 

A cidade de Campina Grande esta situada no estado da Paraiba, em uma regiao 

privilegiada eqiiidistante em relacao aos principals centros e capitais do Nordeste, mais 

precisamente na mesorregiao do Agreste Paraibano, zona oriental e trecho mais escarpado do 

Planalto da Serra da Borborema, com 7°13'50" de latitude sul, 35°52'52" de longitude oeste de 

Greenwich e 551 m de altitude media (D3GE, 2000). 

Alem de sua sede, o municipio de Campina Grande compoe-se dos distritos de Galante, 

Sao Jose da Mata e Catole de Boa Vista, totalizando uma area de 518 Km 2 . Limita-se ao norte 

com Massaranduba, Lagoa Seca, Pocinhos e Puxinana; ao sul com Fagundes, Queimadas, 

Boqueirao e Caturite; ao leste com Assis Chateaubriand e Inga e ao oeste com Boa Vista (PMCG, 

2003). 
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Distancia-se da capital do estado da Paraiba em 120 Km e possui uma populacao de 

340.316 habitantes (IBGE, 2000). 

O clima de Campina Grande e do tipo equatorial semi-arido, com temperaturas medias 

bastante amenas, apesar de sua baixa latitude, sofrendo relativamente pequenas variacoes no 

decorrer do ano. As temperaturas medias compensadas sao sempre inferiores aos 25 °C. As mais 

baixas ocorrem entre os meses de maio a agosto e as mais altas registram-se de Janeiro a marco e 

de outubro a dezembro. 

Campina Grande polariza um conjunto de cinco micro-regioes homogeneas em um total 

de 26.960 Km 2 , que corresponde a 43% do territorio paraibano e 40% da populacao do estado, 

formando o "Compartimento da Borborema", que consiste em um dos centros urbanos de maior 

desenvolvimento tecnologico e industrial do Nordeste (PMCG, 2003). 

O sistema hidrografico e composto por rios intermitentes. O principal rio da regiao e o rio 

Paraiba, distante cerca de 40 Km da cidade. Outros rios importantes sao: Curimatau, Ara9agi, 

Bodocongo, Catole e Sao Pedro. 

A CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba - e a empresa que responde 

peloszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ser vi90 S de abastecimento d'agua e esgoto sanitario da Paraiba. E uma empresa estatal, de 

economia mista, em opera9ao em todo o estado. Atualmente opera com tres adutoras do A9ude 

Epitacio Pessoa, na cidade de Boqueirao, com capacidade de reserva de 41.420 m J de agua 

tratada e 540 Km de rede de distribui9ao. 

Campina Grande e abastecida pelo a9ude Epitacio Pessoa, mais conhecido como A9ude 

de Boqueirao. Foi construido entre 1951 e 1956 para reservar cerca de 536 milhoes de metros 

cubicos de agua, e servir ao abastecimento, promo9ao da agricultura irrigada, turismo e pesca 

artesanal. Mas hoje, devido, entre outros fatores, ao grande assoreamento provocado pela 

constru9ao de novos a9udes a montante do Boqueirao, o seu volume maximo e da ordem de 450 

milhoes de metros cubicos de agua. 

O A9ude de Boqueirao abastece as cidades de Campina Grande, Pocinhos, Boqueirao, 

Caturite, Queimadas, Riacho de Santo Antonio e os distritos de Galante e Sao Jose da Mata. 

Localiza-se na regiao do Medio Curso do rio Paraiba e recebe as aguas dos rios Paraiba e 

Taperoa. 
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Entre os anos de 1997 e 1999 ocorreu um severo periodo de estiagem, no qual o acude de 

Boqueirao atingiu seu mais baixo nivel de armazenamento, cerca de 15% de sua capacidade e a 

CAGEPA implantou um forte racionamento de agua. 

Ate o ano de 2003 o Acude de Boqueirao ainda apresentava um baixo nivel de reserva de 

agua, cerca de 27,33% da capacidade, o que corresponde a 123.140.000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m\ mas nao fazia uso do 

racionamento. Nesse ano, o Governo do Estado em conjunto com a CAGEPA desenvolveram 

uma campanha para conscientizar a populacao sobre o uso racional da agua, tentando levar a 

diminuicao do consumo de agua em cerca de 20% do consumo mensal. 

Em Janeiro de 2004 o Acude de Boqueirao atingiu 90,44% da capacidade maxima de 

armazenamento devido a volta das fortes chuvas na regiao. E em fevereiro o acude atingiu a sua 

capacidade maxima. 

4.1.1.1 Justificativa da escolha da cidade de Campina Grande 

Os motivos que levaram a escolha de Campina Grande como caso de estudo desse projeto 

foram: 

• A cidade se localiza fora da bacia hidrografica que a abastece; 

• A perda da oferta de agua que abastece a cidade devido ao assoreamento que 

diminuiu a sua capacidade original; 

• Os altos niveis de perdas apresentados pela companhia distribuidora de agua; 

• A quase impossibilidade de novos mananciais para a cidade; 

• O racionamento implantado na cidade entre os anos de 1998 e 2000 que 

penalizou a populacao mais pobre. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.2 Bairro selecionado - caracteristicas gerais 

Para esse projeto foi selecionado o bairro Universitario, tambem chamado de Conjunto 

dos Professores (Figura 1). Esse bairro e composto de 336 residencias e 16 edificios residenciais, 

distribuidos em uma area de 2,38 Km 2 e possui uma populacao de 3.718 habitantes. 
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Figura 1 - Localizacao do Bairro Universitario (PMCG, 2003) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E abastecido por gravidade pelo reservatorio R - 5, situado no bairro da Prata. A area 

mencionada corresponde ao setor 37 (Figura 2) da area de cadastro comercial da CAGEPA 

referente a leitura dos hidrometros e faturas. 

I K d 

Figura 2 - Setor 37 (CAGEPA, 2003) 
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4.1.2.1 Justificativa da escolha do Conjunto dos Professores 

Os motivos que levaram a escolha do Bairro Conjunto dos Professores foram: 

• O tamanho relativamente pequeno da amostra, facilitando a aplicacao dos 

questionarios; 

• A homogeneidade da amostra, pois a populacao apresenta aproximadamente o 

mesmo nivel social, economico e cultural; 

• O bairro e proximo da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) onde 

o projeto esta sendo desenvolvido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.3 Projeto U F C G 

O Campus I da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) localiza-se na cidade 

de Campina Grande, no estado da Paraiba e apresenta uma area total de 390.100 m 2 

(Albuquerque, 2004), distribuida em quatro setores (A, B, C e D). Possui um numero de 542 

professores, 5.591 alunos de graduacao, 662 de pos-graduacao e 796 funcionarios (PRG, 2006). 

No ambito do Campus I da UFCG, foi desenvolvido um projeto de pesquisa objetivando a 

troca de aparelhos hidrossanitarios convencionais por aparelhos poupadores de agua dos 80 

blocos existentes nos setores A, B e C. A pesquisa nao considerou o setor D, correspondente a 

faculdade de Medicina. 

O objetivo da troca dos aparelhos convencionais por poupadores e reduzir o consumo de 

agua independentemente da vontade do usuario. Ela deve ser implementada quando o sistema 

estiver completamente estavel, ou seja, sem nenhum vazamento (PNCDA, 1999). 

Deve-se considerar que os equipamentos poupadores sao os mais adequados para o uso 

publico ou coletivo. Dessa forma, em instalacoes existentes recomenda-se a substituicao de 

equipamentos convencionais e em novas edificacoes o projeto ja deve prever exclusivamente 

aqueles mais apropriados para o uso racional da agua. 

A troca de aparelhos analisada neste estudo contemplou bacias sanitarias, tomeiras, 

chuveiros e mictorios. 
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4.2 ALTERNATIVAS DE GERENCIAMENTO DA DEMANDA 

De acordo com Braga (2001). as alternativas de gerenciamento da demanda, sao: 

• Alternativas tecnologicas: implantacao de tomeiras e chuveiros 

economizadores, tomeiras com arejadores, bacias sanitarias de volume de descarga 

reduzido, medicao individualizada em edificios, sistemas individuals ou 

comunitarios de captacao de agua de chuva, sistemas de reuso de agua, sistemas de 

micro e macro medicao na rede de distribuicao, sistemas automatizados de 

monitoramento e controle da rede de distribuicao, entre outras. 

• Alternativas regulatorias: outorga dos direitos de uso da agua, delimitacao de 

areas de protecao de mananciais, licenciamento de obras de captacao e reservacao 

de agua, regulamentacao de uso da agua para lavagem de calcadas, ruas e irrigacao 

de jardins, regulamentacao de novos sistemas construtivos e de instalacoes 

prediais, regulamentacao mais adequada da prestacao do servico de concessao e 

distribuicao de agua, entre outras. 

• Alternativas economicas: estimulos fiscais para reducao de consumo e adocao 

de novos instrumentos tecnologicos; tarifacao de agua tratada que estimule o uso 

eficiente da agua sem penalizar os usuarios mais frageis economicamente, 

estimulos ou penalizacao financeira que induzam o aumento da eficiencia da 

concessional de distribuicao de agua, cobranca pelo uso da agua bruta, 

racionamento de agua socialmente justo, entre outras. 

• Alternativas educacionais: envolvem praticas sociais como a incorporacao da 

questao da agua aos curriculos escolares, programas e campanhas de educacao 

ambiental, adequacao dos curriculos dos cursos tecnicos e universitarios, 

programas de reciclagem para profissionais, entre outras. 
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4.2.1 Alternativas tecnologicas de gerenciamento da demanda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 foco desta pesquisa foram as alternativas tecnologicas de gerenciamento da demanda, 

dentre as quais foram selecionadas algumas para um estudo mais concentrado, sao elas: 

• Bacia sanitaria de Volume de Descarga Reduzido (VDR); 

• Tomeiras e chuveiros economicos; 

• Captacao de agua de chuva; 

• Medicao individual em apartamentos; 

• Reuso de agua. 

4.2.1.1 Caracterizacao e justificativa das alternativas tecnologicas selecionadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bacia sanitaria de Volume de Descarga Reduzido (VDR) 

Os sistemas de descarga sao compostos basicamente pela bacia sanitaria e pelo aparelho 

hidraulico de descarga, que e utilizado para liberacao da agua para a limpeza dos dejetos na 

bacia, podendo ser uma valvula de descarga, caixa acoplada ou caixa suspensa (DECA, 2003). 

As bacias sanitarias sao presentes em quase todos os ambientes sanitarios e caracterizam-

se pelo uso de um volume significativo de agua utilizado em um curto espaco de tempo. Cabe 

lembrar que uma bacia sanitaria necessita de um volume minimo de agua na descarga para que 

ocorra o arraste de dejetos e a limpeza da bacia interna de forma eficiente. Segundo estudos feitos 

pela SABESP a bacia sanitaria e responsavel por uma grande parcela do consumo total de agua 

em uma residencia, cerca de 30 a 40%. Tomando-se uma das principals vilas da economia de 

agua. 

Diante deste fato, o govemo federal tern desenvolvido algumas acoes significativas, tais 

como o Programa Nacional de Combate ao Desperdicio de Agua (PNCDA) e o Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H). 

Um dos Programas Setoriais da Qualidade (PSQ) do PBQP-H possui um objetivo 

especifico relacionado ao uso racional da agua, que preve a qualidade evolutiva das bacias 

sanitarias (e dispositivos de descarga) de tal forma que ate o final do ano de 2002 este volume 
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atinja a meta de volume maximo de descarga, em tomo de 6 litros, ou em valor que implique no 

menor consumo de agua (BRASIL, 1998a, 1998b). 

A industria produtora desses equipamentos vem se adequando nos ultimos anos para que 

este volume seja de apenas 6 litros, meta que ja foi alcancada. Este tipo de bacia e conhecido 

como VDR (volume de descarga reduzido). Este tipo de dispositivo pode ser utilizado em 

qualquer tipologia de edificacao (PNCDA, 1999). 

Apesar do Brasil dispor desta tecnologia, a questao principal e que as bacias instaladas 

nas residencias e predios antigos, que nao foram fabricadas com tecnologia adequada, necessitam 

de uma quantidade muito maior de agua para efetuar a limpeza completa. 

Estudos realizados nos laboratorios da ABCP - Associacao Brasileira do Cimento 

Portland - conclui que as bacias velhas ao serem trocadas podem ser usadas pelas industrias 

cimenteiras como parte da materia prima, e os testes buscam viabilizar o uso das bacias trocadas 

nos municipios nas concreteiras, tambem como parte da materia prima, o que resolve o problema 

ecologico. 

Na cidade de Nova Iorque, uma companhia privada foi contratada para coordenar os 

projetos e trocas das bacias. O resultado foi que a cidade esta economizando 150 milhoes de 

galoes de agua por dia com o programa, gerando uma economia de bilhoes de dolares. Com a 

colaboracao dos orgaos de protecao ao meio ambiente, a companhia e o govemo da cidade 

definiram uma area em alto mar onde jogaram as bacias retiradas e o entulho gerado, e criaram 

um recife e um habitat artificial para a formacao de corais (Guedes, 2003). 

Em 1994, na cidade de Waterloo, Canada, foi implantado um programa de troca de bacias 

sanitarias por modelos economizadores (VDR) que consomem 6 1/descarga. A economia obtida, 

em media, a cada tres sanitarios trocados e de 100 1/dia (Regional Municipaly of Waterloo, 

2000). 

Portanto, as principals justificativas para o estudo da bacia sanitaria VDR sao: 

• A bacia sanitaria e a grande causadora de desperdicios nas residencias, pois 

representa cerca de 30 a 40% do consumo de agua em uma residencia; 

• A NBR 6452 determina que a partir de 2002 todas as caixas de descargas 

devem possuir capacidade maxima de 6 litros por acionamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tomeiras e chuveiros economicos 
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Entende-se "torneira" como sendo um dispositivo de controle do fluxo de agua que, 

quando acionado, libera uma determinada vazao, que pode ser controlada, para uma atividade 

flm. Preocupadas com a questao do uso racional de agua, as empresas brasileiras, vem 

produzindo tomeiras e chuveiros economicos, ou seja, adaptados com redutores de vazao, os 

quais proporcionam uma reducao significativa do consumo de agua. Esses dispositivos 

economizam agua independente da acao do usuario ou da sua disposicao em mudar seu 

comportamento. 

Segundo a DECA (2003) uma torneira com mecanismo de acionamento hidromecanico, 

por exemplo, gasta em tomo de 60% a menos que as tradicionais. Os dispositivos redutores de 

vazao, como arejadores e restritores, chega a economizar cerca de 50% quando instalados em 

tomeiras, chuveiros e misturadores. Apesar de serem mais caros que os convencionais, estes 

aparelhos proporcionam uma garantida e significativa reducao do consumo de agua. 

O Projeto PURA (Programa de Uso Racional de Agua) apresenta varias experiencias de 

implantacao de aparelhos poupadores e reducao de perdas em edificios. Trata-se de uma parceria 

entre a SABESP e a USP (Universidade de Sao Paulo) (GoncalveszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 1999). 

As principals justificativas para o estudo destes aparelhos poupadores sao: 

• Tomeiras e chuveiros sao responsaveis por cerca de 28% do consumo mensal 

de agua em uma residencia (SABESP, 2003); 

• Por limitar a vazao sem que o usuario perceba, as tomeiras e chuveiros 

economicos sao grandes redutores de consumo. 

Mictorios 

Os mictorios, individuais ou coletivos, sao componentes que apresentam grande 

contribuicao para o desperdicio de agua, porque na maioria dos edificios fleam abertos 24 h/dia. 

Isto ocorre porque os usuarios nao utilizam o registro de abertura e fechamento da agua antes e 

apos o uso do mictorio. Para evitar o mal cheiro destes ambientes os responsaveis pela 

manutencao retiram a manopla destes registros deixando-os liberar agua durante todo o tempo 

(PNCDA, 1999). No caso de mictorios coletivos, o desperdicio de agua pode ser ainda maior do 

que nos individuais. 

Os mictorios podem se tornar um dos equipamentos que consomem mais agua em um 

ambiente sanitario, dadas as solucoes inadequadas entre o dispositivo de acionamento de 
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descarga e o mictorio propriamente dito. Portanto, a eficiencia do sistema so e obtida quando ha 

compatibilidade entre os dois equipamentos. 

Assim, para reduzir o consumo de agua nestes aparelhos, pode-se substituir os mictorios 

convencionais (com registro de abertura e fechamento) por mictorios com descarga 

hidromecanica ou eletronica. O sistema com valvula de descarga hidromecanica e melhor que o 

sistema convencional com registro de pressao, pois o usuario substitui as operacoes de abrir e 

fechar o registro pela acao de apertar a valvula. O mictorio com descarga eletronica e a melhor 

opcao, pois a descarga e acionada sem a necessidade da acao do usuario, e portanto melhor 

tambem sob o ponto de vista de higiene. 

A implementacao desta alternativa so sera estudada para o projeto UFCG, no qual sera 

avaliada a troca dos mictorios convencionais por mictorios coletivos poupadores. 

Portanto, as justificativas para o estudo dos mictorios sao: 

• Podem se tornar um dos equipamentos que consomem mais agua em um 

ambiente sanitario; 

• O desperdicio de agua em mictorios coletivos pode ser maior do que nos 

individuais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Captagao de agua de chuva 

Este sistema consiste no uso da area de cobertura (telhado ou laje) para captar a agua de 

chuva e, apos passar por um filtro ou mecanismo de retencao de impurezas, conduzi-la a um 

reservatorio onde sera armazenada para diversas finalidades. 

0 uso do sistema de captacao de agua de chuva e uma alternativa sustentavel para 

economizar e reaproveitar a agua em residencias particulares, edificios, instalacoes comerciais, 

condominios, industrias, chacaras, sitios, fazendas, casas de praia e edificacoes em geral. Seu uso 

tern funcoes diversas como: descarga de vasos sanitarios, lavagem de pisos, quintais e 

automoveis, irrigacao de hortas e jardins, consumo humano, etc. 

A vantagem da cistema, principalmente no meio rural, e o fato de que a familia se toma 

auto-suficiente com relacao ao problema de abastecimento hidrico, melhorando as condicoes de 

vida, pois elimina a busca e o transporte de agua, geralmente feito por mulheres e criancas, e 

como a agua e potavel, reduz os riscos de doencas e mortalidade. 
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Experiencias de sucesso no uso da captacao de agua de chuva, tanto para o meio urbano 

como rural, sao relatadas na literatura. Ha a experiencia, por exemplo, da provincia de Gansu 

(norte da China) na qual o govemo colocou em pratica o projeto da captacao de agua de chuva 

denominado "121": construcao de (1) area de captacao de agua, (2) tanques de armazenamento de 

agua e (1) lote para plantacao de culturas comercializaveis. 0 projeto solucionou o problema de 

agua potavel para 1,3 milhao de pessoas (260.000 familias) (Gnadlinger, 2001). Em 1999, na 

cidade de Berlim, Alemanha, fez-se a captacao de agua de chuva em telhados e nas ruas de um 

bairro com 213 moradores para uso, sobretudo, em descargas de bacias sanitarias e em regas de 

jardim (Schimidt, 2001). 

Portanto, as principals justifleativas para o estudo da captacao de agua de chuva sao: 

• E uma pratica milenar, de combate a seca atraves da captacao e armazenamento 

das chuvas; 

• Armazena agua de boa qualidade; 

• A construcao e simplificada e toda a comunidade pode ter acesso; 

• Aumenta a independencia da populacao em rela9ao ao sistema de 

abastecimento de agua da cidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Medicao individual em apartamentos 

A medi9ao individualizada de agua em apartamentos consiste na instala9ao de um 

hidrometro em cada apartamento, de maneira que seja possivel medir o seu consumo individual. 

Os resultados da medi9ao individualizada de agua em apartamentos sao satisfatorios, 

especialmente no que se refere a redu9ao do consumo de agua nos edificios atraves dadiminui9ao 

do desperdicio, ao pagamento da conta proporcional ao consumo de agua e a redu9ao do 

consumo do edificio em ate 30%. 

A maior resistencia encontra-se nos edificios ja construidos, pois o custo da altera9ao 

tecnica a ser feita e alto e complexo. Pois em alguns casos pode haver a necessidade de 

rompimento de paredes para colocar novas saidas de agua e individualizar o abastecimento. 

Portanto, as principais justificativas para o estudo da medi9ao individual em apartamentos 

sao: 

• Pagamento proporcional ao consumo, ou seja, um apartamento que so tenha um 

consumidor nao pagara em forma semelhante ao que possua 6, 8 ou 10 pessoas; 
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• Proporciona significativa reducao do consumo de agua nos edificios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Reuso de agua 

O reaproveitamento ou reuso da agua e o processo pelo qual a agua, tratada ou nao, e 

reutilizada para o mesmo ou outro fim. Essa reutilizacao pode ser direta ou indireta, decorrentes 

de acoes planejadas ou nao. 

A utilizacao direta ocorre quando o liquido passa por processos de tratamento, 

acondicionamento e distribuicao, visando especificamente a sua reutilizacao. A irrigacao, 

aqiiicultura, abastecimento industrial e abastecimento humano, sao exemplos desse tipo de reuso. 

0 indireto refere-se aquele sistema cujo esgoto e lancado no ambiente (aguas superficiais e 

subterraneas), passa por processo de diluicao, dispersao e depuracao, voltando a ser utilizado. A 

recarga de aquiferos, lancamento de corpos hidricos superficiais e a regularizacao de cursos 

d'agua sao exemplos dessa modalidade. 

Alem do setor industrial, o reuso tambem e alternativa que pode ser adotada por outros 

setores da economia e para inumeras finalidades. Contudo, ha que se observar que o nivel de 

qualidade da agua que se quer reusar deve estar compativel com cada uma das finalidades: 

irrigacao paisagistica, irrigacao de campos de cultivo, usos industrials, recarga de aquiferos, usos 

urbanos nao potaveis, finalidades ambientais e usos diversos (aqiiicultura, construcoes, controle 

de poeira e dessedentacao de animais). 

A agua de reuso pode ser aplicada na utilizacao urbana tal como lavagem de vias publicas, 

patios, veiculos, irrigacao de areas verdes, desobstrucao de rede coletora, desobstrucao de 

galerias de agua pluviais, e para usos industriais como torres de resfriamento, caldeiras e agua de 

processamento. 

O reuso da agua busca principalmente evitar o consumo de agua potavel em 

procedimentos onde seu uso e totalmente dispensavel, podendo ser substituida, com vantagens 

inclusive economica, nas industrias e grandes condominios residenciais e comerciais. 
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O reuso planejado da agua faz parte da estrategia global, para a administracao da 

qualidade das aguas, proposto pelo Programa das Nacoes Unidas para o Meio Ambiente e pela 

Organizacao Mundial de Saude. 

Citam-se a seguir alguns exemplos de reuso de agua no Brasil e no mundo (Ghizellini, 

2001). 

Brasil - nas grandes capitais do pais e comum o consumo de agua reaproveitada atraves 

de tratamento por estacoes especiais. Nas Universidades, cientistas desenvolvem pesquisas para 

baratear o tratamento da agua. Nesse sentido investiga-se a possibilidade de utilizar raizes de 

plantas aquaticas (aguapes) e terra para purificar a agua. 

Africa do Sul - a industria do papel estatal do pais trata seus efluentes para ajudar sua 

oferta de agua. Esse tratamento e necessario, pois a demanda e maior que a oferta do recurso. 

India - um dos paises mais populosos do mundo, sofre com falta d'agua por fatores 

climaticos e populacionais. Utilizam tecnicas de reaproveitamento da agua refrigerada em 

aparelhos de ar condicionado, tratamento do esgoto e captacao de agua da chuva. 

Estados Unidos - na California, o lencol subterraneo ja esta superexplorado e, com sua 

reducao o sal do Oceano Pacifico comeca a infiltrar. Para revitalizar o manancial foi criada uma 

usina-piloto para tratar o esgoto e injeta-lo de volta no solo, reabastecendo o lencol. 

Japao - o govemo cobra taxas bastante altas para o consumo de agua natural e assim 

incentiva o consumo de agua reaproveitada. 

Portanto, as principals justificativas para o estudo do reuso de agua sao: 

• Evita a descarga de esgotos nos corpos de agua; 

• Aumento da autonomia em relacao ao abastecimento publico de agua; 

4.3 CRITERIOS DE AVALIAgAO DAS ALTERNATIVAS 

A aquisicao de dados para esta pesquisa compreende as etapas de realizacao de entrevistas 

nos setores em estudo e pesquisas de campo para levantamento de custos das alternativas 

preferiveis no comercio local, fomecendo subsidios para a analise das alternativas sob diversos 

criterios - os quais estao descritos a seguir. 
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4.3.1 Criterio social zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Refere-se a aceitabilidade dos entrevistados em relacao as alternativas (bacia sanitaria 

VDR, tomeiras e chuveiros economicos, captacao de agua de chuva, medicao individual em 

apartamentos e reuso de agua). A aceitabilidade e obtida atraves de entrevistas nos setores. Tres 

aceitabilidades foram analisadas: 

i)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aceitabilidade geral, referindo-se ao grau de aceitabilidade da implementacao das 

alternativas tecnologicas (independente dos relativos custos de implementacao e 

manutencao); 

ii) aceitabilidade economica, correspondendo ao grau de aceitabilidade das 

alternativas sob a perspectiva de custos; 

iii) aceitabilidade ambiental, referindo-se ao grau de aceitabilidade da implementacao 

das alternativas sob a otica ambiental, ou seja, escolha da alternativa de acordo com o 

beneficio ambiental que esta possa vir a oferecer (reducao de consumo de agua). 

4.3.2 Criterio economico 

A analise economica e obtida atraves do estudo do retorno do investimento, ou seja, do 

tempo necessario para a amortizacao do investimento inicial com a implementacao das 

alternativas. O criterio economico foi analisado apenas para o projeto de troca de aparelhos 

convencionais por poupadores na UFCG. 

4.3.3 Criterio ambiental 

A analise ambiental tern como criterio a reducao de consumo de agua atraves da 

implementacao das alternativas descritas anteriormente. Este criterio foi analisado apenas para o 

projeto de troca de aparelhos convencionais por poupadores na UFCG. 
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5 AQUISICAO DE DADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.1 ENTREVISTAS DOMICILIARES 

A aplicacao do questionario (Quadro 1) atraves das entrevistas domiciliares teve a 

fmalidade de conhecer o nivel de informacao da populacao quanto aos problemas de 

abastecimento de agua da cidade de Campina Grande, opiniao da populacao sobre a companhia 

de abastecimento de agua e a aceitabilidade da populacao em relacao as alternativas propostas 

para o gerenciamento da demanda de agua. 

As entrevistas foram realizadas em 2003, no Bairro Conjunto dos Professores. O estudo 

foi iniciado com a verificacao do numero das residencias e edificios residenciais existentes no 

bairro. Finalizando com um total de 336 residencias e 16 edificios. 

Para a selecao das residencias e apartamentos que iriam ser entrevistados, visto que o 

universo de residencias era relativamente grande, optou-se pela utilizacao de dois pianos de 

amostragem, sendo um para residencias e outro para os edificios, baseados na norma da ABNT 

NBR-5426/1985 - Pianos de Amostragem e Procedimentos na Inspecao por Atributos e a norma 

NBR-5427/1985 - Guia para Utilizacao da Norma NBR-5426/1985. 

Enfim, com o piano de amostragem utilizado foram selecionadas 32 residencias e 4 

edificios, nos quais o questionario (Quadro 1) foi aplicado. 

A populacao entrevistada foi perguntada a cerca de todas as alternativas tecnologicas 

apresentadas ate aqui, sao elas: bacia sanitaria VDR, tomeiras e chuveiros economicos, captacao 

de agua de chuva, medicao individualizada em apartamentos e reuso de agua. 

5.2 PESQUISAS DE CAMPO 

Foi realizada uma pesquisa de campo no comercio da cidade de Campina Grande, entre os 

meses de agosto e setembro de 2003) afim de conhecer os precos de mercado das alternativas 

tecnologicas citadas no questionario. Na analise social que considera o criterio de aceitabilidade 

economica, os precos das alternativas eram revelados para a populacao entrevistada, que tinha 
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condicoes de responder qual alternativa tecnologica aceitaria implantar levando em consideracao 

os custos de implementacao. 

Com relacao ao estudo realizado na UFCG, foi realizada a contabilizacao dos aparelhos 

convencionais (Tabela 1). Os aparelhos hidrossanitarios contemplados nessa pesquisa foram a 

bacia sanitaria, tomeiras, chuveiros e mictorios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 1 - Contabilizacao dos aparelhos hidrossanitarios do Campus I da U F C G (2003) 

Aparelho Quantidade 

Bacias sanitarias 153 

Mictorios 41 

Chuveiros 33 

Tomeiras 219 

Total 446 

Posteriormente, foram realizadas pesquisas de mercado e orcamento para a 

implementacao das alternativas tecnologicas de gerenciamento da demanda de agua no comercio 

da cidade de Campina Grande. Os precos medios de cada alternativa estao mostrados na Tabela 

2. Ao preco medio de cada aparelho foi adicionado 15% referente a mao-de-obra. 

Tabela 2 - Custo dos aparelhos hidrossanitarios poupadores (2003) 

Aparelho Preco medio (R$) Custo total (R$) 

Bacia sanitaria1 144,00 165,60 

Chuveiro2 168,88 194,21 

Torneira2 81,50 93,73 

Mictorio3 401,67 461,92 

'Bacia sanitaria VDR; 
2Aparelhos com arejador/restritor de vazao; 
3Mict6rio com 1 metro de comprimento. 

Para calcular o periodo de retomo de investimento (criterio economico) da troca dos 

aparelhos convencionais por poupadores na UFCG, foi utilizada a estrutura tarifaria da CAGEPA 

(Tabela 3). Foi necessaria tambem a aquisicao de dados de consumo mensal de agua dos setores 

A, B e C da UFCG, os quais foram obtidos com a prefeitura do Campus I e podem ser vistos na 

Tabela 4. 
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Tabela 3 - Estrutura Tarifa ria da CAGEPA (CAGEPA, 2006) 

Categoria/Faixas de Consumo Agua (RS) Esgoto (RS) 

Residencial 

Tarifa Social zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Consumo ate 10 m 3 (nao medido) 9,09 2,27 

Tarifa Minima 
Consumo ate 10 m 3 (nao medido) 11,23 2,81 
Consumo ate 10 m 3 (medido) 13,78 3,45 
Tarifa Normal 

Consumo acima de 10 m 3 

0 a 10 m 3 

15,4 1232 
11 a 20 m 3 (p/m3) 1,99 1,59 
21 a 30 m 3(p/m 3) 2,62 2,36 
Acima de 30 m 3 (p/m3) 3,56 3,56 

Comercial 

Micro-negocio - consumo ate 5 m 3 17,87 16,08 
Tarifa minima - consumo ate 10 m 3 

27,49 24,74 
Acima de 10 m 3 (p/m3) 4,76 4,76 

Industrial 

Tarifa minima - consumo ate 10 m 3 33,3 29,97 

Acima de 10 m 3 (p/m3) 5,31 5,31 

Publico 
Tarifa minima - consumo ate 10 m 3 31,22 31,22 

Acima de 10 m 3 (p/m3) 5,24 5,24 

Tabela 4 - Consumo mensal de agua (m3) dos setores da U F C G (2005) 

SETORES DA U F C G JAN F E V MAR ABR MAI JUN J U L AGO SET OUT NOV DEZ 

UEI 129 145 222 340 285 140 124 184 190 231 260 329 

BLOCO AA 500 458 323 267 274 266 278 176 181 223 217 177 

REST. UNIVERSITARIO 684 278 653 600 706 573 498 689 710 635 695 779 

BLOCO AB 60 43 67 76 81 81 45 84 87 81 90 35 

ALTA TENSAO 108 96 188 232 249 79 175 178 183 186 196 192 

R E S E R V A T O R I O 1471 1674 1521 2224 1285 1652 1198 2122 2186 1984 1767 2137 

BLOCOS BS BT 211 257 289 395 223 295 310 325 335 318 624 408 

BLOCOS BP BQ 182 154 155 101 52 42 52 53 55 51 42 59 

GUARITA CH 401 332 464 447 424 382 408 496 511 734 513 721 

SETOR B 20 10 21 54 32 24 51 146 150 30 50 42 

CALCADA PRAI 20 10 188 173 147 131 111 126 130 139 10 10 

CONSUMO T O T A L (m3) 3786 3457 4091 4909 3758 3665 3250 4579 4716 4612 4464 4889 
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Quadro 1 - Questionario utilizado nas entrevistas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Questionario 

1. O senhor (a) tern conhecimento dos problemas de abastecimento de agua na cidade de 

Campina Grande? 

2. O senhor (a) tem alguma sugestao para que estes problemas possam ser resolvidos (ou 

minimizados)? 

3. 0 senhor (a) acha que ha muita perda de agua pelos vazamentos na rede de abastecimento? 

Em sua rua particularmente? E a companhia atende ao seu pedido rapidamente? 

4. O que o senhor (a) faz na sua casa quando ha racionamento de agua no sistema de 

abastecimento d'agua? (Como o seu edificio enfrenta o problema?) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. O senhor (a) acha que ha muita perda de agua por desperdicio nas residencias/apartamentos? 

Em que particularmente o senhor (a) gasta mais agua? 

6. O que o senhor (a) acha sobre a sua conta de agua? Ela e cara? Ela e barata? 

7. O senhor (a) acha que um aumento na tarifa de agua faria o usuario economiza-la? 

8. O senhor (a) acha justo que no seu edificio a sua conta de agua esteja incluida no valor do 

seu condominio (isto e, a conta total de agua e dividida pelo numero de apartamentos)? 

9. O senhor (a) tem conhecimento sobre estas medidas para enfrentar os problemas em sua 

residencia/apartamento? 

• Bacia sanitaria de descarga reduzida (VDR) 

• Tomeiras/chuveiros economicos 

• Uso de agua de chuva 

• Reuso de agua 

10. 0 senhor (a) adotaria algumas das medidas citadas em sua residencia independente dos 

custos de implementacao e nianutencao? E considerando os custos para implementa-las? 

Quais das alternativas citadas o senhor (a) acha que proporciona uma maior reducao de 

consumo de agua? 
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6 RESULTADOS E COMENTARIOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.1 ENTREVISTAS 

A seguir serao comentados alguns resultados das entrevistas feitas no Bairro Conjunto dos 

Professores. E relevante ressaltar que a soma das porcentagens apresentadas nao perfazem um 

total de 100%, visto que os entrevistados poderiam dar mais de uma sugestao para os 

questionamentos feitos. 

De acordo com as respostas dos entrevistados, verifica-se que 100% dos moradores das 

residencias tem conhecimento dos problemas de abastecimento de agua que na cidade de campina 

Grande e 62,5% dos moradores de apartamentos tem esse conhecimento. Diversas sugestoes 

foram dadas para minimizar ou resolver o problema de abastecimento de agua na cidade, como 

pode ser visto nos Figuras 3 e 4, a seguir. 

Sugestoes dos entrevistados das residencias para minimizar ou 

resolver o problema de abastecimento de agua 

J 3,1% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 6,3% 

0 6,3% 

= 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9 ,4% 

=3 12,5% 

=3 12,5% 

0 15,6% 

Q 15,6% 

6 15,6% 

5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 

Porcentagem de entrevistados 

Figura 3 - Sugestoes dos entrevistados das residencias para minimizar ou resolver o problema de 

abastecimento de agua 

Outros 

Eficiencia na distribuicao 

Reuso de agua 

,o Agua de chuva 

$ Uso racional 

3 Sem sugestao 
w Racionamento 

Conscientizacao t 

Trans posigao 

0,0% 
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Sugestoes dos entrevistados dos apartamentos para minimizar ou 

resolver o problema de abastecimento de agua 

Construcao de adutoras 

Reuso de agua 

Sem sugestao 

Perfuracao de pocos 

w Racionamento 
Conscientizagao/educagao 

1 

ambiental 

0% 

5 12,50% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

=1 12,50% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J 25% 

J 25% 

=125% 

10% 20% 30% 40% 

Porcentagem dos entrevistados 

50% 

50% 

Figura 4 - Sugestoes dos entrevistados dos apartamentos para minimizar ou resolver o problema de 

abastecimento de agua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Percebe-se que a conscientizacao/educacao ambiental, juntamente com o racionamento e 

transposigao, foram as medidas mais sugeridas pelos entrevistados das residencias (Figura 3) bem 

como dos apartamentos (Figura 4). 

Nas residencias, 97,0% dos entrevistados afirmaram que ha muita perda de agua pelos 

vazamentos da rede de abastecimento. Nos apartamentos, 100,0%o dos moradores tem essa 

opiniao. Os entrevistados tambem forma questionados acerca da eficiencia da companhia de 

abastecimento de agua da cidade (CAGEPA). Os resultados podem ser vistos nas Figuras 5 e 6. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Opiniao dos entrevistados das residencias acerca da 

eficiencia da CAGEPA no concerto de vazamentos na rede 

do Bairro Conjunto dos Professores 

NAO SABE; 

8,30% 

INEFICIENTE; 

54,20% 

EFICIENTE; 

37,50% 

Figura 5 - Opiniao dos entrevistados das residencias acerca da eficiencia da CAGEPA no concerto de 

vazamentos na rede do Bairro Conjunto dos Professores 
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Opiniao dos entrevistados dos apartamentos acerca da 

eficiencia da CAGEPA no concerto de vazamentos na rede do 

Bairro Conjunto dos Professores 

EFICIENTE 

12,5% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 6 - Opiniao dos entrevistados dos apartamentos acerca da eficiencia da CAGEPA no concerto de 

vazamentos na rede do Bairro Conjunto dos Professores zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Devido ao severo periodo de racionamento que a cidade de Campina Grande passou, foi 

perguntado aos entrevistados quais as medidas tomadas quando da ocorrencia de racionamento de 

agua. Grande parte dos entrevistados respondeu que faz economia em algumas atividades diarias 

(banho, lavagem de roupa e loucas) e tambem armazena agua na caixa. O ato de armazenar agua 

na caixa era esperado devido ao padrao social do bairro, pois os moradores do Bairro Conjunto 

dos Professores tem condicao financeira para adquirir tais produtos. O ato de conscientizar os 

moradores vizinhos tambem faz parte das medidas quando ha racionamento de agua. 

Todos os entrevistados (residencias e apartamentos) acham que ha muita perda de agua 

por desperdicio. No entanto, listaram algumas atividades onde ha maior consumo de agua em 

seus domicilios, conforme pode ser visto nas Figuras 7 e 8. 

Nota-se que, nas residencias (Figura 7), 46,9% dos entrevistados afirmaram que ja 

economizam normalmente e 25% dos entrevistados dos apartamentos (Figura 8) afirmaram que 

nao desperdicam agua. Diante das respostas dadas, percebe-se que grande parte das pessoas 

desperdica agua, no entanto nao admite tal realidade. 
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Atividades em que ha maior consumo de agua nas residencias segundo os 

entrevistados 

Escovacao de dentes e perda por vazamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a; 

Descarga, uso de mangueiras e desperdicio dos filhos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J 6,3% 

Banho e lavagem de pratos 

Lavagem de roupa e desperdicio pelas empregadas 

Economiza normalmente 

J 9,4% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

31 15,6% 

J) 46,9% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Porcentagem de respostas 

Figura 7 — Atividades em que ha maior consumo de agua nas residencias segundo os entrevistados 

Atividades em que ha maior consumo de agua nos apartamentos 

segundo os entrevistados 

Outros 

•0 Nao desperdica 

2 Lavagem de roupa 

J ] 25% 

J ) 25% 

Banho 

^  37,5% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y 50% 

p 
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Porcentagem de respostas 

Figura 8 - Atividades em que ha maior consumo de agua nos apa rtamentos segundo os entrevistados 

Os entrevistados foram questionados se achavam a conta de agua barata ou cara. 43,8% 

dos entrevistados das residencias e 75% dos apartamentos afirmaram que e cara. Mas 0  fato e que 

eles consideram cara a conta de agua devido ao alto consumo e nao ao valor da tarifa. 

Perguntou-se aos entrevistados se um aumento na tarifa de agua faria o usuario 

economiza-la. Nas residencias, 62,5% das respostas foram negativas. Os entrevistados afirmaram 

que um aumento na tarifa nao faria o usuario economizar pois 0  desperdicio ja virou um habito. 
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Entretanto, nos apartamentos, 62,5% dos moradores acham que um aumento na tarifa faria sim o 

usuario economizar. 

Perguntou-se aos moradores dos apartamentos se eles achavam justo a conta de agua estar 

incluida no valor do condominio. 62,5% responderam que nao, pois acreditam que cada um deve 

pagar pelo que consome, o que nao acontece na medicao global, onde o valor da conta de agua do 

edificio e rateada entre os moradores. 

Com relacao as alternativas tecnologicas estudadas, todos os entrevistados das residencias 

e dos apartamentos afirmaram conhecer a captacao de agua de chuva, visto que e uma alternativa 

milenarmente utilizada. A alternativa menos conhecida e a bacia sanitaria VDR, com 46,9% e 

50%, respectivamente para os moradores das residencias e apartamentos. Esta porcentagem foi 

considerada relativamente alta, pois quase metade da populacao tem conhecimento dessa medida. 

Os outros valores podem ser vistos na Figura 9 e 10, a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conhecimento dos moradores das residencias com relacao as alternativas 

tecnologicas citadas 

n > 

c zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1— zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

< 

Bacia sanitaria VDR 

Torneiras/chuveiros economicos 

Medicao Individual 

Reuso de agua 

Captacao de agua de chuva zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t  J 46,9% 

= V J 5 3 , 1 % 

J 75% 
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96,9%o 

J | 100% 

100% 

Figura 9 - Conhecimento dos moradores das residencias com relacao as alternativas tecnologicas citadas 
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Conhecimento dos moradores dos apartamentos com relacao as alternativas 

tecnologicas citadas 

Bacia sanitaria VDR 

Medicao individual 

Reuso de agua 

50% 

75% 

87,5% 

5 Tomeiras e chuveiros economicos 

Captacao de agua de chuva zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 

y 87,5% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

p  100% 

20% 40% 60% 80% 100% 

Porcentagem de respostas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 1 0 - Conhecimento dos moradores dos apartamentos comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA relacao as alternativas tecnologicas citadas 

As entrevistas domiciliares realizadas forneceram subsidios para a analise do criterio 

social de aceitabilidade. Com relacao a aceitabilidade geral das alternativas (nao considera os 

custos de implementacao), os entrevistados das residencias consideraram que a bacia sanitaria 

VDR e a medida que adotariam, com 81,3% da opiniao dos moradores, seguida pelas tomeiras e 

chuveiros economicos, com 59,4%. Nos apartamentos, as duas medidas que os moradores 

adotariam tambem foram a bacia sanitaria VDR (50% dos entrevistados) e tomeiras e chuveiros 

economicos (75% dos entrevistados). Este resultado esta diretamente relacionado ao custo de 

implementacao da alternativa e ao fato de nao exigir uma mudanca de habito do usuario. 

Sob a otica da aceitabilidade economica, a alternativa preferivel pelos moradores das 

residencias foi a bacia sanitaria VDR, com 53,3% de aceitabilidade e pelos moradores dos 

apartamentos foram as tomeiras e chuveiros economicos com 75% de aceitabilidade, por 

apresentarem menor custo de implantacao e manutencao em relacao as demais alternativas. 

Considerando a aceitabilidade ambiental (reducao do consumo de agua), os entrevistados 

das residencias (53,1%) e dos apartamentos (50,0%) consideram o reuso de agua como medida 

mais redutora do consumo de agua. A grande vantagem da utilizacao da agua de reuso, e a de 

preservar a agua potavel, reservando-a exclusivamente para o atendimento das necessidades que 

exijam a sua potabilidade para o abastecimento humano. 
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6.1 RETORNO DE INVESTIMENTOS E INDICE DE REDUCAO DO CONSUMO DE AGUA 

Para a analise do criterio economico foi calculado o periodo de retorno de investimento 

gasto com a troca dos aparelhos convencionais por poupadores da UFCG. 

Para tanto, utilizaram-se os dados de consumo mensal de agua da UFCG da Tabela 4 e a 

distribuicao de consumo de agua dos aparelhos segundo Albuquerque (2004): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 5 - Distribuicao de consumo de agua por aparelho hidrosanitario na UFCG 

Usos da agua Porcentagem (%) 

Bacia Sanitaria 33 

Chuveiro 10 

Mictorio 15 

Torneira 42 

Esta distribuicao foi baseada na pesquisa de campo realizada, afim de contabilizar o 

numero de aparelhos hidrossanitarios na UFCG e os possiveis usos de agua na mesma. 

O consumo de agua de cada aparelho foi calculado segundo a seguinte expressao: 

VAP 
CAP = ^xCACxDCA. (1) 

1 VAC ; 

Sendo: 

CAP; = Consumo mensal do aparelho poupador i (m3); 

VAP = Vazao do aparelho poupador i (m3/s); 

VAC = Vazao do aparelho convencional i (m3/s); 

CAC = Consumo mensal dos aparelhos convencionais (m3); 

DCA = Distribuicao de consumo de agua por aparelho hidrossanitario i na UFCG. 

As vazoes dos aparelhos poupadores e convencionais consideradas estao mostradas a 

seguir: 
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Tabela 6 - Vazoes dos aparelhos poupadores e convencionais. (Adaptado de Albuquerque, 2004) 

Aparelhos 

hidrossanitarios 
Vazao aparelho 

convencional (1/s) 
Vazao aparelho 
poupador (1/s) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bacia sanitaria 12 6 
Chuveiro 0,34 0,13 
Torneira 0,42 0,21 
Mictorio 0,2 0,1 

Obtem-se a economia de agua assim: 

Economia de agua = CAC-CAP (2) 

Sendo: 

CAC = Consumo mensal dos aparelhos convencionais (m3); 

CAP = Consumo mensal dos aparelhos poupadores (m3). 

O investimento necessario a troca dos aparelhos convencionais por aparelhos poupadores 

foi calculada segundo as Tabelas 1 e 2, acrescido de mao-de-obra, totalizando o valor de R$ 

71.210,15. O calculo do retomo do investimento (R$) e dado pela expressao: 

Investimento = Investimento - (Economia de agua x tarifa da concessionaria) (3) 

Sendo que a tarifa da concessionaria varia de acordo com as categorias e faixas de 

consumo. Os valores para cada tipo de consumo estao mostrados na Tabela 3. 

Feitos todos os calculos, obteve-se o retomo do investimento de R$ 71.210,15 em um 

periodo de sete meses. Ou seja, se a troca dos aparelhos convencionais por poupadores fosse 

realizada no mes de Janeiro, a UFCG ja teria de volta o montante investido no mes de julho, pois 

houve um significativo indice de reducao de consumo, calculado da seguinte forma: 

/ 0 v (CAC - (CAP - Economia de agua)) ^ 
m ^ = CAC 
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Sendo: 

CAC = Consumo mensal dos aparelhos convencionais (m3); 

CAP = Consumo mensal dos aparelhos poupadores (m3); 

Economia de agua = determinado atraves da Equacao (2). 

O indice de reducao do consumo de agua atingiu o valor de 51,18% e a economia de agua 

foi de 25.678,50 m 3. Logo conclui-se que a substituicao de aparelhos convencionais por aparelhos 

poupadores e viavel economicamente - pois obteve um periodo de retomo de investimento de 

apenas sete meses - e ambientalmente - visto ao indice de reducao de consumo superior a 50%. 

Os valores obtidos com cada iteracao podem ser vistos na Tabela 8. 

Um resumo dos valores obtidos com a substituicao dos aparelhos convencionais por 

poupadores pode ser visto na Tabela 7, a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 7-Quadro resumo dos resultados do projeto UFCG 

Investimento 
Indice de reducao do 

consumo de agua (%) 

Periodo de retorno 
do investimento 

Economia anual de 

agua (m3) 

71.210,15 51,18 7 meses 25.678,50 
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Tabela 8-Calculos realizados para o projeto UFCG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MESES 

Consumo 

mensal dos 

aparelhos 

convencionais 

(m3) 

Consumo mensal dos aparelhos poupadores (m3) 
Consumo 

total dos 

aparelhos 

poupadores 

(m3) 

Economia 

de agua 

(m3) 

Investimento 

e mao-de-

obra (R$) 

Retorno de 

investimento 

(R$) 

Indice de 

reducao 

do 

consumo 

(%) 

MESES 

Consumo 

mensal dos 

aparelhos 

convencionais 

(m3) 

Bacias 

sanitarias 

VDR 

Chuveiros Tomeiras Mictorios 

Consumo 

total dos 

aparelhos 

poupadores 

(m3) 

Economia 

de agua 

(m3) 

Investimento 

e mao-de-

obra (R$) 

Retorno de 

investimento 

(R$) 

Indice de 

reducao 

do 

consumo 

(%) 

Jan 3.786,00 624,69 144,76 795,06 283,95 1.848,46 1.937,54 -71.210,15 -61.057,44 51,18 

Fev 3.457,00 570,41 132,18 725,97 259,28 1.687,83 1.769,17 -51.786,98 51,18 

Mar 4.091,00 675,02 156,42 859,11 306,83 1.997,37 2.093,63 -40.816,37 51,18 

Abr 4.909,00 809,99 187,70 1.030,89 368,18 2.396,75 2.512,25 -27.652,16 51,18 

Mai 3.758,00 620,07 143,69 789,18 281,85 1.834,79 1.923,21 -17.574,53 51,18 

Jun 3.665,00 604,73 140,13 769,65 274,88 1.789,38 1.875,62 -7.746,30 51,18 

Jul 3.250,00 536,25 124,26 682,50 243,75 1.586,76 1.663,24 969,06 51,18 

Ago 4.579,00 755,54 175,08 961,59 343,43 2.235,63 2.343,37 13.248.32 51,18 

Set 4.716,37 778,20 180,33 990,44 353,73 2.302,70 2.413,67 25.895,96 51,18 

Out 4.612,00 760,98 176,34 968,52 345,90 2.251,74 2.360,26 38.263,72 51,18 

Nov 4.464,00 736,56 170,68 937,44 334,80 2.179,48 2.284,52 50.234,59 51,18 

Dez 4.889,00 806,69 186,93 1.026,69 366,68 2.386,98 2.502,02 63.345,16 51,18 
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7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONCLUSOES 

O gerenciamento da demanda de agua atraves da implementacao de alternativas 

tecnologicas e uma importante ferramenta que pode ser usada para minimizar ou ate mesmo 

solucionar os problemas de abastecimento de agua com vistas ao desenvolvimento sustentavel. 

A realizacao de entrevistas domiciliares em um bairro da cidade de Campina Grande foi 

um importante caminho para inferir o nivel de conhecimento da populacao acerca dos problemas 

de abastecimento de agua que a cidade de Campina Grande, particularmente, tem passado. Os 

resultados mostram que, em maior ou menor grau, a populacao encontra-se sensivel a 

problematica do abastecimento de agua da cidade, concordando com a implementacao das 

alternativas tecnologicas. Dentre tais alternativas, a bacia sanitaria VDR e a mais aceitavel sob o 

criterio geral. 

Verifica-se que a populacao entrevistada e sabedora do elevado grau de desperdicio de 

agua causado pelo seu mau uso, entretanto nao acredita ser a responsavel por tais perdas. As 

entrevistas indicaram que a populacao nao esta satisfeita com o desempenho da CAGEPA devido 

as perdas provocadas por vazamentos existentes na rede de distribuicao. 

Em epocas de racionamento de agua, a maioria da populacao entrevistada recorre ao 

armazenamento de agua em caixas elevadas. Tal medida toma-se inviavel para a populacao com 

menor poder aquisitivo, visto o valor de tais produtos, sendo portanto penalizada no periodo de 

racionamento. 

A tarifa de agua foi considerada cara para grande parte da populacao entrevistada e um 

possivel aumento, com o intuito de diminuir o consumo, somente seria viavel se viesse 

acompanhado de um bonus para aqueles que atingissem o consumo esperado, visto que o 

desperdicio, segundo os entrevistados ja se tomou um habito. 

A inclusao da conta de agua juntamente com a conta do condominio (medicao global) e 

considerada abusiva ja que induz ao desperdicio, visto que nao se paga pelo que realmente se 

con some. 

De acordo com as entrevistas, a alternativa que apresentou maior aceitabilidade 

economica foi a bacia sanitaria VDR (para os moradores das residencias) e tomeiras e chuveiros 

economicos (para os moradores dos apartamentos). Assim como o reuso de agua apresentou-se 

como alternativa com maior aceitabilidade ambiental. 
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