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RESUMO 
 
Esta pesquisa investiga o fornecimento de água potável para o desenvolvimento 
regional sustentável, destacando seu impacto na saúde, bem-estar e atividades 
econômicas. No contexto brasileiro, as elevadas perdas de água no setor de 
saneamento representam um desafio complexo, afetando a qualidade de vida de 
pessoas e impondo limitações financeiras e ambientais às empresas do setor. Assim, 
há necessidade de propor soluções eficazes para minimizar as perdas, incluindo 
vazamentos e erros de medição, visando garantir o acesso à água potável para todos. 
O estudo revela que as legislações brasileiras sobre recursos hídricos enfatizam a 
importância do "Novo Marco Legal do Saneamento" de 2020 para promover o acesso 
à água e saneamento básico. Apesar desses avanços legais, esta dissertação destaca 
desafios persistentes no setor, alinhando-se com metas internacionais, a partir dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). No âmbito das cidades 
inteligentes, a necessidade de explorar a integração de tecnologias avançadas 
contribui para promover o combate das perdas de água na distribuição resultando em 
ambientes urbanos habitáveis, resilientes e inclusivos. Diante desse contexto, esta 
pesquisa propõe a seguinte questão: Quais são as estratégias e tecnologias eficazes 
para combater as perdas de água reais de um setor na distribuição de água? Para 
tanto, esta pesquisa tem por objetivo identificar as estratégias e tecnologias eficazes 
aplicadas para combater as perdas de água reais em um setor na distribuição de água. 
Os objetivos específicos visam, alinhar as soluções implantadas com o conceito de 
Cidades Inteligentes, analisar as perdas reais na perspectiva dos ODS e propor um 
plano de combate às perdas reais. A metodologia aborda um estudo de caso por meio 
de levantamento de dados, entrevistas e análise qualitativa dos resultados. Os 
resultados da pesquisa revelaram uma redução de cerca de 29% nas perdas após a 
implantação da Turbina Redutora de Pressão (TRP) e a Geofonia atrelada a 
Inteligência Artificial. O Índice de Perdas por Ligação (IPL) mensal caiu de mais de 
200 L/(dia/lig) para uma média anual de 142,07 L/(dia/lig), atingindo mínimos mensais 
de até 57 L/(dia/lig). Essa diminuição supriu o setor por cerca de 39 dias contribuindo 
para a conservação dos recursos hídricos, beneficiando tanto a companhia de 
saneamento quanto os consumidores. 
 
Palavras-chave: perdas de água; Turbina Redutora de Pressão; geofonia; cidades 
inteligentes; Desenvolvimento Regional; tecnologia.  
  



 
 

ABSTRACT 
 

This research explores the provision of potable water for sustainable regional 
development, emphasizing its impact on health, well-being, and economic activities. In 
the Brazilian context, high water losses in the sanitation sector pose a complex 
challenge, affecting the quality of life and imposing financial and environmental 
constraints on companies in the sector. Therefore, it is necessary to propose effective 
solutions to minimize losses, including leaks and measurement errors, to ensure 
access to potable water for everyone. The study reveals that Brazilian water resources 
legislation emphasizes the importance of the "New Sanitation Legal Framework" of 
2020 to promote access to water and basic sanitation. Despite these legal 
advancements, this dissertation highlights persistent challenges in the sector, aligning 
with international goals from the Sustainable Development Goals (SDGs). In the 
context of smart cities, the need to explore the integration of advanced technologies 
helps combat water losses in distribution, resulting in livable, resilient, and inclusive 
urban environments. Given this scenario, this research poses the following question: 
What are the effective strategies and technologies to combat real water losses in a 
water distribution sector? Therefore, this research aims to identify effective strategies 
and technologies applied to combat real water losses in a water distribution sector. The 
specific objectives are to align the implemented solutions with the concept of Smart 
Cities, analyze real losses from the perspective of the SDGs, and propose a plan to 
combat real losses. The methodology involves a case study through data collection, 
interviews, and qualitative analysis of the results. The research results revealed a 
reduction of about 29% in losses after the implementation of the Pressure Reducing 
Turbine (PRT) and Geophone coupled with Artificial Intelligence. The monthly Losses 
per Connection Index (LCI) dropped from over 200 L/(day/connection) to an annual 
average of 142.07 L/(day/connection), reaching monthly lows of up to 57 
L/(day/connection). This reduction supplied the sector for about 39 days, contributing 
to water resource conservation, benefiting both the sanitation company and 
consumers. 
 
Keywords: water losses; Pressure Reducing Turbine; geophone; smart cities; 
Regional Development; technology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O fornecimento de água potável é um componente estrutural para o 

desenvolvimento regional. Este recurso vital não só assegura a saúde e o bem-estar 

da população, mas também é um elemento indispensável para atividades 

econômicas, incluindo a agricultura, a indústria e os serviços. A disponibilidade hídrica 

pode atrair investimentos e fomentar o crescimento econômico numa região, além de 

oferecer acesso à água potável como um direito humano fundamental e essencial para 

a promoção da equidade social. Deste modo, garantir o fornecimento de água potável 

é uma prioridade incontestável para o desenvolvimento regional sustentável (BRASIL 

E, 2021). 

O panorama nacional brasileiro no que tange às perdas de água no setor 

de saneamento é complexo. A taxa média destas perdas no Brasil encontra-se em 

torno de 40%, englobando tanto as perdas reais quanto as aparentes. Contudo, em 

determinadas empresas de saneamento, essa taxa pode ultrapassar os 60%. Essa 

situação afeta diretamente a qualidade de vida de 33 milhões de brasileiros que ainda 

sofrem com a ausência de água tratada (TRATA, 2023). A ineficiência no controle de 

perdas, que inclui vazamentos, erros de medição e consumos não autorizados, 

ressalta a necessidade de soluções eficazes para garantir o acesso à água potável 

para todos. 

Este elevado índice de perdas de água atinge diretamente a receita 

dessas empresas, restringindo, por consequência, sua capacidade de realizar 

investimentos e obter financiamentos. Ademais, acarreta danos ambientais 

significativos, uma vez que impõe às empresas de saneamento a necessidade de 

explorar novos mananciais de água (ABES, 2015). Deste modo, a questão das perdas 

de água no setor de saneamento é um desafio que demanda atenção e soluções 

eficazes. 

Se observarmos o problema de perda de água, vê-se que só os 

vazamentos representam um volume de 3,8 bilhões de metros cúbicos. Este volume 

de água seria suficiente para atender cerca de 67 milhões de brasileiros por um ano. 

Para colocar isso em perspectiva, é mais de 30% da população do Brasil e quase o 

dobro do número de pessoas que não têm acesso à água potável, que é de cerca de 

33 milhões. Se reduzir a perda de água de 40% para 25%, seria possível fornecer 
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água, por um ano e meio, para os 17,9 milhões de brasileiros que vivem em favelas 

(BRASIL B, 2023). Reduzir a perda de água também beneficiaria o meio ambiente, 

pois teria mais água disponível para as pessoas sem precisar buscar novas fontes de 

água. Além do mais, com as mudanças climáticas que o planeta está sofrendo, 

encontrar água nos mananciais está se tornando cada vez mais difícil (ABES, 2013). 

O Brasil começou a regular o uso da água em 1934, com a introdução 

do “Código das Águas”. No entanto, foi apenas em 1988 que a água começou a ser 

vista como um bem público pela Constituição Federal, impedindo o controle total por 

empresas privadas (TSUTSUI e EMPINOTTI, 2021). Em 1997, a Política Nacional de 

Recursos Hídricos foi estabelecida e, em 2000, a Agência Nacional das Águas (ANA) 

foi criada (ANA, 2020). Ambas as iniciativas ajudaram a formar um modelo para 

gerenciar, executar e administrar os recursos hídricos e as informações sobre eles. 

Apesar dessas leis, o acesso à água potável ainda é um problema no Brasil. Para 

resolver isso, o “Novo Marco Legal do Saneamento” foi implementado em 2020. Uma 

das medidas desta regulamentação seria aumentar a participação de empresas 

privadas no setor para ajudar a fornecer saneamento básico e água para todos os 

brasileiros (G, 2020). 

Embora as legislações relativas ao uso da água estejam bem 

estabelecidas tanto no Brasil quanto globalmente, o acesso à água ainda enfrenta 

desafios significativos. Em todo o mundo, 4,2 bilhões de pessoas vivem sem 

saneamento básico, o que representa mais da metade da população sem acesso a 

esgoto sanitário e 40% sem água para higiene pessoal (ONU, 2020). No contexto 

brasileiro, cerca de 100 milhões de pessoas não têm acesso ao tratamento de esgoto 

e 47% não têm água potável (SNIS, 2021). Embora as regiões Sul e Sudeste do Brasil 

tenham quase 100% de acesso a água potável, o Norte tem apenas cerca de 80% de 

saneamento. Além disso, enquanto 97% da população urbana tem acesso à água 

potável, apenas 84% da população rural tem esse acesso (OPAS, 2019). Esses dados 

estão em desacordo com as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), um conjunto de ações e indicadores acordados internacionalmente para 

proteger os cidadãos e garantir uma vida justa e digna para todos. O saneamento 

básico é uma parte importante da agenda dos ODS, que garante o acesso à água 

potável e saneamento para todos até 2030 através da ODS 6, além de promover 

cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis por meio da ODS 11, 

características estas esperadas das cidades inteligentes. 
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Neste contexto, o conceito de cidades inteligentes, ou “smart cities”, está 

intrinsecamente ligado à incorporação de tecnologias avançadas e à integração de 

informações à infraestrutura urbana (BOUSKELA, CASSEB, et al., 2016). Estes 

ecossistemas urbanos inovadores utilizam a tecnologia como uma ferramenta para 

promover o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos, almejando uma 

governança participativa que proteja e conserve os recursos naturais (EPE , 2020). 

Uma cidade inteligente pode abranger uma variedade de aspectos que beneficiam 

seus habitantes. Isso inclui o investimento em tecnologia, a preservação do meio 

ambiente e dos recursos hídricos, a gestão eficiente dos recursos, a promoção da 

sustentabilidade, a atenção à saúde pública e a garantia dos direitos humanos 

(ENGELMANN e FERRARESI, 2020) 

Em vista disto, as cidades inteligentes representam um modelo de 

desenvolvimento urbano que alinha tecnologia e sustentabilidade para criar ambientes 

urbanos mais habitáveis, resilientes e inclusivos. Sob essa ótica, o combate às perdas 

de água no saneamento surge como um dos pilares fundamentais para a eficiência 

dessas cidades. A adoção de sistemas de monitoramento e controle, que utilizam 

sensores e análise de dados em tempo real, permite identificar e reparar vazamentos 

rapidamente, reduzindo significativamente o desperdício de recursos hídricos. Além 

disso, estratégias integradas que envolvem educação ambiental, políticas públicas e 

parcerias entre diferentes setores são essenciais para promover o uso consciente da 

água e garantir sua disponibilidade para as gerações futuras (ENGELMANN e 

FERRARESI, 2020). 

Diante desse cenário, esta pesquisa propõem a seguinte questão: Quais 

são as estratégias e tecnologias eficazes para combater as perdas de água reais de 

um setor na distribuição de água?  

Para tanto, esta pesquisa tem por objetivo identificar as estratégias e 

tecnologias eficazes para combater as perdas em um setor na distribuição de água. 

Os objetivos específicos visam, alinhar as soluções implantadas com o conceito de 

Cidades Inteligentes, analisar as perdas reais de água na perspectiva dos ODS e 

propor um plano de combate às perdas reais.  

Portanto, inicialmente é apresentado, através dos capítulos do 

referencial teórico, a importância da água para o desenvolvimento regional, a 

promoção da saúde através da água limpa e os Objetivos de Desenvolvimento 
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Sustentável (ODS 6 e ODS 11). Em seguida, é apresentado o conceito de Cidades 

Inteligentes e Sustentáveis. 

Avançando no referencial teórico, são mostrados a concepção de 

sistemas de abastecimento de água (SAA), o conceito de perda de água (tanto perdas 

reais quanto aparentes) e o ciclo da informação no combate às perdas. Também são 

discutidas as principais tecnologias aplicadas ao controle de perdas, incluindo 

equipamentos voltados para o combate às perdas reais e aparentes. 

A metodologia que foi utilizada para conduzir a pesquisa e analisar os 

dados será descrita em detalhes. Para embasar a real situação do cenário do setor 

escolhido na cidade de Franca, foi realizada uma pesquisa de levantamento de dados, 

por meio do Centro de Controle e Operação (CCO) da empresa de saneamento. Além 

disto, foram realizadas entrevistas com os principais envolvidos nas ações de combate 

às perdas no DMC Jardim Esmeralda. O local foi escolhido por se tratar de um bairro 

com uma rede de distribuição antiga e com altos índices de perdas. 

Através dos instrumentos de coleta de dados citados anteriormente, 

todos os dados antes e depois das ações foram analisados de forma qualitativa. Como 

resultado da pesquisa, através do estudo de caso, foi apresentado um plano 

propositivo com base na pesquisa bibliográfica e exploratória do referencial teórico 

estudado, para tratar de uma possível solução para a diminuição das perdas de água 

reais na distribuição. 

Este estudo poderá ter o potencial de desempenhar um papel 

significativo no combate às perdas de água reais no setor de saneamento, fornecendo 

insights valiosos e estratégias aplicáveis que podem impulsionar a eficiência dos 

recursos hídricos. Podendo contribuir significativamente para a sustentabilidade 

ambiental e fomentar o avanço de cidades mais inteligentes. A gestão otimizada da 

água se destaca como um elemento importante, enriquecendo a qualidade de vida 

urbana e assegurando que os recursos hídricos sejam geridos de maneira eficiente e 

sustentável. 
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2 ÁGUA, SAÚDE E SUSTENTABILIDADE: fundamentos para o 

Desenvolvimento Regional 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Sendo um elemento fundamental para a promoção do desenvolvimento 

econômico, a água se torna estratégica para as ocupações territoriais, tendo este 

vínculo estabelecido a partir do século XX. Do início do século passado até meados 

da década de 1980, o governo brasileiro adotava o modelo setorial e centralizado na 

gestão dos recursos hídricos (TSUTSUI e EMPINOTTI, 2021). Neste modelo a gestão 

é feita por um único órgão, geralmente o Ministério do Meio Ambiente, sendo esse 

órgão responsável por todas as atividades relacionadas à gestão dos recursos 

hídricos, como o planejamento, a execução e o controle (ANA, 2020). Mais tarde este 

modelo foi substituído a partir da Lei nº. 9.433/97, conhecida como Lei das Águas, 

quando se adotou o modelo baseado na descentralização e na gestão integrada 

(TSUTSUI e EMPINOTTI, 2021). O modelo descentralizado integrado de gestão dos 

recursos hídricos é aquele em que a gestão é feita por diversos órgãos, geralmente 

órgãos estaduais e municipais. Esses órgãos trabalham em conjunto para planejar, 

executar e controlar o uso dos recursos hídricos (ANA, 2020). 

Independente do sistema de gestão, centralizado ou descentralizado, a 

gestão dos recursos hídricos tem como solução a engenharia e tecnologia aplicada. 

Essa abordagem é intitulada “missão hidráulica” e determina a visão do controle da 

natureza através de uma infraestrutura de larga escala, como por exemplo, a 

construção de barragens e canais (MOLLE, MOLLINGA e WESTER, 2009). No 

decorrer do tempo distintas formas de gestão da água em todas as atividades 

exercidas pelo Estado refletiam os ideais políticos e econômicos da época (TSUTSUI 

e EMPINOTTI, 2021). 

Através da Constituição Federal de 1934, com a aprovação do Código 

de Águas tem-se o início do marco legal para os recursos hídricos, tornando o Estado 

como agente central do controle e administração deste recurso. Este marco 

institucionalizou a gestão da multiplicidade do uso da água visando o 

desenvolvimento. Embora tivesse como enfoque central a geração de energia elétrica 

através das hidroelétricas, abrangeu através do Art. 143 outros interesses que 
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englobavam: a alimentação, as necessidades das populações ribeirinhas, salubridade 

pública, navegação, irrigação, proteção contra as inundações, conservação e livre 

circulação do peixe e escoamento e rejeição das águas. Outro fator importante a se 

destacar foi a mudança da propriedade dos rios, que deixou de pertencer ao 

proprietário da terra, por onde passava o corpo hídrico, tornando-se propriedade do 

Estado (TSUTSUI e EMPINOTTI, 2021). Esta foi uma tendência mundial do período 

entre guerras, onde aumentou significativamente o domínio público sobre os rios, 

minas e outras riquezas do subsolo (ANA, 2007).   

Na década de 1930 nos Estados Unidos, com a visão de agir sobre o 

baixo índice de desenvolvimento econômico na região do Vale do Tennessee, surge 

a Tennessee Valley Authority (TVA), que influenciou diretamente no surgimento da 

comercialização do setor de serviços de saneamento brasileiro na década de 1940, 

através de investimentos promovidos pelo Estado (CHIQUITO, 2015). Tendo como 

diretriz a inovação tecnológica em grande escala, a TVA buscou associar os 

benefícios sobre o uso e controle da água em suas bacias - geração de energia, 

irrigação, proteção contra enchentes, transportes – ao desenvolvimento regional, 

correlacionando o desenvolvimento da água com outras intervenções, desde o 

reflorestamento até o desenvolvimento industrial entre outros (MOLLE, MOLLINGA e 

WESTER, 2009). 

Segundo Scott (1998), a TVA emergiu como um símbolo da 

contemporaneidade e do progresso, desempenhando principalmente um papel de 

influência e diplomacia internacional para os Estados Unidos. Em um curto espaço de 

tempo, a TVA se estabeleceu como uma destacada fonte de inspiração para iniciativas 

do desenvolvimento regional, operando em várias nações como o Sri Lanka, 

Afeganistão, Colômbia, China, África do Sul, Brasil, e várias outras. 

Em 1942, o governo brasileiro solicitou ao Estados Unidos, uma missão 

técnica para avaliar as principais deficiências relacionadas ao desenvolvimento. Na 

época o então presidente americano Franklin Roosevelt autorizou a missão sobre a 

responsabilidade de Morris Cooke. Em seu diagnóstico, Cooke, apontou que um dos 

principais problemas para o desenvolvimento do Brasil era a insuficiência no setor 

elétrico (MAGALHÃES, 2019).  A “Missão Cooke” sugeriu ao Governo Federal, 

estudar o vale do rio São Francisco. O relatório final da missão incluiu uma monografia 

sobre a aplicação do modelo da Tennessee Valley Authority (TVA) ao rio São 

Francisco (CHIQUITO, 2015). 
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Sobre a influência da TVA, em 1945 Getúlio Vargas autoriza a criação 

da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF) que teve como a sua primeira 

obra a Usina hidrelétrica de Paulo Afonso. Junto a criação da CHESF, o governo 

Vargas criou o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS), uma 

autarquia federal com a missão de gerenciar os recursos hídricos e combater a 

pobreza no Nordeste. A Constituição de 1946 definia que a população de 4,5 milhões 

de pessoas na bacia hidrográfica do rio São Francisco deveria sair da pobreza até 

1966 (CHIQUITO, 2015).  

Nesta época no setor de saneamento, havia um movimento de busca 

por maior autonomia, com a adoção de formas de gestão descentralizadas. Além 

disso, buscava-se novos mecanismos de financiamento, pois as tarifas dos serviços 

públicos não eram suficientes para garantir a sua qualidade. Por outro lado, a 

Constituição de 1946 regulamentou a utilização dos recursos naturais, com foco na 

exploração econômica. De acordo com os princípios da livre iniciativa e da 

propriedade privada, a Constituição reservou à União a competência para legislar 

sobre as águas (SILVA, 1998). 

Buscando o desenvolvimento do Vale do São Francisco, em 1947, 

Getúlio Vargas envia ao congresso o projeto para a criação da Comissão de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CVSF), que ficaria a cargo do então 

engenheiro Lucas Lopes (DINIZ, 2008). Segundo Lopes (1991) a CVSF sempre teve 

uma visão dupla e complementar, não se limitava a obras de engenharia, como a 

construção de barragens e a abertura do rio à navegação. Também se preocupava 

com o desenvolvimento social da região, uma das mais pobres do Brasil. Para isso, 

investiu em saneamento, educação, agricultura e outros setores. A CVSF foi pioneira 

no planejamento integrado de uma bacia hidrográfica no Brasil, as obras propostas 

tinham múltiplos objetivos: gerar energia, controlar enchentes, melhorar a navegação 

e preparar as margens para a irrigação, e tinha como principal objetivo de a comissão 

transformar a região em um lugar habitável, atraindo imigrantes (LOPES, 1991). 

Paralelamente as ações tomadas no Vale do São Francisco, o setor 

sanitário nacional necessitava de uma maior visibilidade, principalmente na questão 

do financiamento dos serviços. Para tanto em 1953 foi aprovado o primeiro Plano 

Nacional de Saneamento. No que tange à receita financeira, esta era vista como um 

componente essencial para o progresso do setor de saneamento básico, pois 

possibilitaria a captação dos recursos necessários para sustentar a operação e a 
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manutenção dos serviços. É interessante salientar que, no contexto do saneamento 

básico, a viabilidade desses serviços depende fortemente da arrecadação proveniente 

das tarifas, que são estabelecidas com base no consumo de água. Isso pode conferir 

uma certa autonomia financeira na gestão desse setor, diferenciando-o de outros 

serviços públicos, como saúde e educação, que geralmente recebem apoio financeiro 

do Estado. Em alguns países, até a década de 1950, as tarifas para os serviços de 

água diminuíam à medida que o consumo aumentava (SILVA, 1998). 

De acordo com Chiquito (2015) a seca de 1958 foi um desastre no 

Nordeste, deixando milhares de pessoas desabrigadas e sem comida. A população 

migrou em massa para Brasília, que estava em obras, e para outras regiões do país. 

O governo federal tentou ajudar os atingidos pela seca, mas as medidas adotadas não 

foram suficientes. Neste mesmo ano (1958), o presidente Juscelino Kubitschek ouviu 

uma palestra do economista Celso Furtado, que apresentou um projeto para o 

desenvolvimento do Nordeste. Kubitschek se interessou pelo projeto e nomeou 

Furtado coordenador do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 

(GTDN). Em 1959, Furtado apresentou o primeiro plano de desenvolvimento regional 

do Brasil, chamado Operação Nordeste. O plano foi elaborado com base em um 

diagnóstico científico da região e tinha como objetivo promover o desenvolvimento 

econômico e social do Nordeste (FURTADO, 2009). 

Em dezembro de 1959, foi criada a Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), para implementar o plano de 

desenvolvimento econômico da região elaborado por Celso Furtado. A SUDENE foi 

inspirada no modelo da Tennessee Valley Authority (TVA), nos Estados Unidos, que 

promoveu o desenvolvimento de uma bacia hidrográfica por meio de investimentos 

em infraestrutura e incentivos à indústria. A SUDENE tinha a missão de desenvolver 

o Nordeste, não apenas atuando diretamente na região, mas também coordenando 

as ações de outros órgãos federais que atuavam na região, como o Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), 

a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) e a Companhia Vale do São 

Francisco (CVSF) (TSUTSUI e EMPINOTTI, 2021). 

A criação da SUDENE, em 1959, foi um marco importante para o 

desenvolvimento do saneamento básico no Nordeste do Brasil. A SUDENE, com o 

apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), financiou a criação de 

diversas empresas de saneamento mistas, com participação do governo e da iniciativa 
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privada. Essas empresas foram criadas para aumentar a autonomia, flexibilidade e 

eficiência dos serviços de saneamento, que eram deficientes na região. A criação das 

empresas de saneamento mistas foi um passo importante para a melhoria do 

saneamento básico no Nordeste. No entanto, esse modelo também trouxe desafios, 

como a complexidade da gestão e a necessidade de articulação entre diversos órgãos 

governamentais (COSTA, 1994). 

Na década de 1960, o então presidente João Goulart, enfrentava uma 

realidade política marcada por resistências às propostas de reformas de base, o que 

resultou em 1964 no golpe militar que perdurou por duas décadas (SOUSA e COSTA, 

2016). Tendo como característica centralizadora, o novo governo concentrou as 

atividades do saneamento básico, retirando das suas premissas a gestão integrada 

passando a ser tratado sob a ótica da engenharia civil, concentrando suas atividades 

em obras e a influência que exercia sobre as habitações (COSTA, PIEROBON e 

SOARES, 2018). 

O Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), criado pelo governo 

militar em 1967, foi coordenado pelo Ministério do Interior. O art. 11 da Lei nº 5.318, 

que instituiu o PLANASA, estabeleceu que a execução do plano deveria ser realizada 

preferencialmente por meio de convênios entre os órgãos interessados de âmbito 

federal, estadual e municipal. O governo militar, por um lado, controlou diretamente 

os principais municípios e cidades-região, por meio da nomeação direta dos chefes 

do executivo municipais. Isso impediu a emergência de conflitos intergovernamentais, 

especialmente aqueles relativos à autonomia administrativa, financeira e política dos 

municípios. Por outro lado, a ditadura militar aumentou a concentração financeira na 

União, o que aumentou seu poder de barganha com os entes subnacionais, por meio 

do sistema de financiamento das políticas de desenvolvimento urbano (AVERSA, 

2019). 

Em 1968, o governo federal criou os primeiros programas de 

financiamento do saneamento, operados pelo Banco Nacional de Habitação (BNH) 

com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Esses programas 

incentivavam a transferência da prestação dos serviços de saneamento para as 

Companhias Estaduais de Saneamento Básico (CESBs), que eram financiadas pela 

União (VILARINHO e COUTO, 2023). 

O PLANASA foi um importante marco na política de saneamento básico 

no Brasil, mas não conseguiu resolver todos os problemas do setor. As principais 
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falhas foram a falta de investimentos nas áreas de tratamento de esgotos, limpeza 

pública, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais (BORMA, MARTINS, et al., 

2021). 

Na década de 1970 segundo Vainer (2007), as políticas de energia, 

irrigação e saneamento eram as principais responsáveis pela gestão dos recursos 

hídricos no Brasil. Nesse contexto de centralização e crescimento econômico, a água 

foi utilizada como um instrumento de integração nacional, com foco nas regiões 

periféricas que apresentavam potencial produtivo. No entanto, esse processo foi 

marcado pela desigualdade e pela exploração predatória dos recursos naturais, com 

a expansão da fronteira agrícola, o crescimento caótico das cidades e a construção 

de grandes hidrelétricas. 

Foi instituída em 1981 pela Lei nº 6.938/1981, a Política Nacional do 

Meio Ambiente (PNMA) que por sua vez criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA). A PNMA teve origem na necessidade de se estabelecer o uso racional 

dos recursos naturais, já previsto em leis anteriores, como o Código das Águas e o 

Código Florestal, de 1934, e em movimentos internacionais da década de 1970, como 

a publicação do estudo Limites do Crescimento e a realização da Conferência de 

Estocolmo. Esses movimentos enfatizaram a preocupação com o esgotamento dos 

recursos naturais e a poluição do solo e da água (BORMA, MARTINS, et al., 2021). 

De acordo com Ganem (2013) a PNMA estabeleceu um conjunto de 

regras e responsabilidades para as diferentes esferas do governo, com o objetivo de 

proteger o meio ambiente, prevendo a importância do planejamento, com foco no 

desenvolvimento sustentável. A PNMA foi considerada inovadora por tratar de um 

tema que ainda era pouco discutido na época, e por seu caráter descentralizado, que 

dava mais poder à sociedade na gestão ambiental. 

As décadas de 1980 e 1990 tiveram mudanças significativas políticas e 

econômicas na sociedade. A crise dos modelos de produções industriais 

concentradas e obsoletos, somados ao processo de globalização e abertura das 

economias nacionais refletiram na atuação do Estado nos planos de desenvolvimento 

e na gestão das águas (TSUTSUI e EMPINOTTI, 2021). Segundo Fernandes e Cano 

(2011), a reestruturação produtiva e as preocupações ambientais levaram a uma 

redefinição das escalas de ação política e econômica, com o fortalecimento da escala 

global e da escala local. O Brasil, adotando as recomendações do Consenso de 
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Washington1, buscou combater a crise por meio de estratégias neoliberais, como a 

elevação da produtividade, a redução de custos e a expansão de mercados. 

A Constituição de 1988 fortaleceu o federalismo brasileiro, combinando 

o poder de decisão centralizado com uma execução de políticas públicas 

descentralizada. Nesse contexto, foi instituída em 1997 a Política Nacional dos 

Recursos Hídricos, que criou o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos (SINGREH). A Lei das Águas, que instituiu o SINGREH, baseou-se nos 

princípios da descentralização, participação popular e reconhecimento dos múltiplos 

usos da água. A água passou a ser considerada um recurso natural dotado de valor 

econômico, com múltiplos usos e relevância para o ser humano e outras formas de 

vida (TSUTSUI e EMPINOTTI, 2021). 

No setor de saneamento, os governadores estaduais foram encorajados 

pelo governo central a vender suas empresas como parte do ajuste fiscal. A 

privatização também atrairia grupos econômicos internacionais interessados no 

mercado de água no Brasil. Contudo, a proposta foi bloqueada pela ação conjunta de 

grupos com interesses afetados pela mudança na governança setorial. A resistência 

concentrou-se na defesa da gestão estatal, que beneficiava diretamente os envolvidos 

na cadeia produtiva das empresas estaduais de saneamento. Com a privatização, 

haveria impactos significativos, como a interrupção da arrecadação conjunta com o 

Estado, a perda de cargos políticos para os governadores, substituição de 

funcionários e reestruturação na cadeia de fornecedores (SOUSA e COSTA, 2011). 

Em 2007, o governo federal tentou privatizar as empresas de 

saneamento, mas a proposta foi abortada pela ação da Frente Nacional pelo 

Saneamento Ambiental (FNSA), um bloco de interesses composto por governos 

municipais, empresas estaduais, funcionários e fornecedores do setor. A FNSA 

conseguiu evitar a privatização, mas não alterou a hegemonia das empresas 

estaduais no setor (SOUSA e COSTA, 2011). Em 2007, as empresas estaduais 

respondiam pelo atendimento de mais de 70% dos municípios brasileiros, e essa 

proporção permaneceu inalterada em 2013 (SNIS, 2013). 

Em 2007, o governo federal lançou o PAC com o objetivo de viabilizar os 

 
1 O Consenso de Washington foi um conjunto de políticas econômicas neoliberais recomendadas para países em 
desenvolvimento, que incluíam a redução do déficit público, o investimento em serviços públicos básicos, a 
redução de impostos para empresas e indivíduos de alta renda, o controle da inflação, a valorização da moeda 
nacional, a redução ou eliminação de tarifas e quotas de importação, a atração de capital estrangeiro, a venda de 
empresas estatais e a redução de regulamentações governamentais (MARTINS, 2019). 
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investimentos necessários para a implementação do Marco Legal do saneamento. O 

PAC representou o maior programa de investimentos no setor desde o fim do 

PLANASA, autorizando aproximadamente R$ 34 bilhões em ações de saneamento no 

período de 2007 a 2018 (VILARINHO e COUTO, 2023). Contudo o PAC teve 

resultados limitados no que se refere a universalização do saneamento básico no 

Brasil. A média de execução orçamentária foi de cerca de 20%, com um crescimento 

inferior a 5% no indicador de cobertura de água e de 10% na disponibilização de redes 

coletoras de esgoto até 2017 (GONÇALVES, 2019). A baixa execução orçamentária 

foi resultado, em parte, da dificuldade de gerenciar contratos e serviços complexos. 

Além disso, a seleção dos projetos não foi baseada em critérios técnicos de 

priorização, e o volume de recursos disponibilizados não foi direcionado para as 

cidades com os maiores déficits em saneamento.  

Apesar da relevância do PAC, ele não foi suficiente para alcançar a 

universalização dos serviços de saneamento no país. Para atingir as metas de 

universalizar o acesso à água potável, ao esgotamento sanitário e à coleta de resíduos 

sólidos que não foram atingidos pelo Marco do Saneamento de 2007, foi criado o 

Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), a fim de realizar investimentos, 

criação de programas e ações no saneamento. O plano foi criado em 2013 e 

estabelece metas para 2023 e 2033, com base nos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) (VILARINHO e COUTO, 2023). 

A Emenda Constitucional nº 95/2016, conhecida como PEC do Teto dos 

Gastos, instituiu um limite para o crescimento dos gastos públicos pelos próximos 20 

anos. Essa medida teve um impacto negativo no setor de saneamento básico, pois 

limitou a disponibilidade de recursos para investimentos (VILARINHO e COUTO, 

2023).  

Segundo Gonçalves (2019), o cenário de congelamento dos orçamentos 

e gastos federais, analisado em conjunto com os indicadores de saneamento do 

Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS), demonstrava que não 

haveria recursos públicos para alcançar as metas de universalização do Plano 

Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB). Gonçalves (2019) acrescenta que a 

PEC do Teto dos Gastos é um desafio para o setor de saneamento básico, pois 

dificulta a obtenção de recursos para investir na universalização dos serviços. 

Em vista desta situação, uma nova atualização do Marco Legal se fez 

necessária. Para tanto, entre Projetos de Lei e Medidas Provisórias, foram elaborados 
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quatro documentos até que o texto final fosse aprovado pela Câmera dos Deputados 

em dezembro de 2019 e pelo Senado em junho de 2020. Os parâmetros a serem 

destacados no Novo Marco do Saneamento foram de atingir as metas de 

universalização dos serviços com o atendimento de 99% da distribuição de água 

potável e 90% de coleta e tratamento de esgotos para a população até o final de 2033 

(G, 2020). 

 

2.2 PROMOÇÃO DA SAÚDE ATRAVÉS DA ÁGUA LIMPA 

 

O saneamento básico é um desafio global com impactos na saúde, 

qualidade de vida e na economia. No Brasil, a falta de acesso a serviços básicos 

atinge principalmente as populações mais carentes, que vivem em condições 

precárias. A ausência ou ineficiência dos serviços de saneamento tem um grande 

impacto na saúde e na qualidade de vida das pessoas gerando um aumento nos 

custos para o sistema de saúde (SANTOS, FILHO, et al., 2018). 

Sendo um elemento chave ao saneamento a água contaminada por 

agentes patogênicos pode ser o veículo de transmissão de diversas enfermidades, 

ocorrendo por diferentes mecanismos. O mecanismo principal é a ingestão de água 

contaminada, onde uma pessoa considerada saudável ingere água contendo 

substâncias nocivas à saúde, o que pode acarretar o desenvolvimento de doenças. 

Outro mecanismo importante está relacionado à escassez de água. Isso proporciona 

práticas higiênicas insuficientes, contribuindo para o surgimento de doenças 

associadas à falta de higiene adequada, tanto em utensílios de cozinha quanto no 

corpo e no ambiente doméstico. Além disso, a condição com a qual a água se encontra 

no ambiente físico pode criar um ambiente propício para a reprodução de vetores ou 

reservatórios de doenças (BRASIL F, 2006).  

Segundo o Ministério da Saúde (2006) é crucial destacar que a qualidade 

e a disponibilidade de água são fatores essenciais para prevenir o surgimento de 

doenças nos seres humanos. Conforme demonstram os mecanismos de transmissão 

mencionados, a falta de água em quantidade suficiente pode resultar em: práticas de 

higiene inadequadas; armazenamento de água em recipientes para reserva, que 

podem se tornar criadouros para vetores e propensos à deterioração da qualidade; e 

a busca por fontes alternativas de abastecimento pode representar riscos à saúde, 

seja pelo contato com essas fontes (potencial risco de esquistossomose, por 
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exemplo), seja pelo uso de água com baixa qualidade microbiológica (aumentando o 

risco de doenças por ingestão). Portanto, é imprescindível garantir tanto a qualidade 

quanto a disponibilidade constante de água para proteger a saúde pública. 

Visando garantir o conforto da população, promover a infraestrutura das 

cidades e sobretudo superar os riscos à saúde decorrentes da falta de qualidade e 

quantidade de água, surgem os sistemas de abastecimento de água (SAA), que são 

em sua essência obras de engenharia que buscam cumprir com eficiência a função 

de resguardar os consumidores contra os riscos à saúde no quesito distribuição de 

água. Para isto é fundamental que as SAAs sejam concebidas com os melhores 

critérios em todas as fases, sendo elas: Concepção, projeto, implantação, operação e 

manutenção (SOARES, 2002).   

A gestão dos riscos à saúde em um SAA inicia-se com a seleção da fonte 

de onde o sistema será abastecido. Caso essas unidades sejam escolhidas de forma 

inadequada, podem representar um potencial risco para a qualidade da água e por 

isso, devem ser consideradas sob a ótica da saúde pública. Uma concepção 

inadequada pode levar à contaminação da água com patógenos, produtos químicos e 

metais pesados, resultando em doenças hídricas graves como cólera, febre tifoide e 

hepatite A. Portanto, é primordial optar por fontes livres de contaminantes naturais e, 

principalmente, protegidas contra a contaminação de origem química ou biológica 

resultante de diversas atividades humanas. Esse controle se estende ao 

planejamento, design e operação adequada do tratamento. Além disso, abrange as 

demais etapas do sistema: captação, estações elevatórias, adutoras, reservatórios e 

rede de distribuição (BRASIL F, 2006).  

É importante salientar que os riscos à saúde não se restringem apenas 

à fase de coleta nos SAAs. Após a conexão residencial, a água fornecida pelo sistema 

público passa por diversas etapas, desde o armazenamento no domicílio até os 

tratamentos habituais, percorrendo toda a instalação predial. Nessa fase de consumo, 

em nosso país, existem elevados riscos à saúde, a ponto de todos os esforços nas 

diversas unidades do sistema coletivo, serem comprometidos por um manuseio 

inadequado da água no ambiente domiciliar. Além dessa situação de risco, existe a 

dificuldade do poder público em estabelecer a vigilância dentro das residências, 

geralmente consideradas como domínio sanitário individual e não coletivo (BRASIL F, 

2006). 

Uma situação semelhante, e ainda mais preocupante, ocorre em áreas 
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onde não existem sistemas coletivos de abastecimento de água. Nesses casos, a 

população recorre a diversas fontes de água, como por exemplo, poços artesianos, 

nascentes, riachos, rios, represas, águas de chuva armazenadas em tanques ou 

reservatórios, entre outros que são frequentemente expostas à presença de 

contaminantes. Nessas situações, tanto a fonte de água quanto as condições de 

armazenamento representam fatores adicionais de risco aos já naturalmente 

presentes nas instalações domiciliares (SOARES, 2002). 

Tendo seu benefício indiscutível, o tratamento de água trasnforma a 

água inadequada para uso em um produto proprio para o consumo, embora, este 

mesmo tratamento possa ser maléfico em outras dimensões, justamente por utilizar 

produtos químicos que possam afetar a saúde daqueles que utilizam. Em seu estudo 

sobre a toxidade de três tipos de desifetantes, Daniel Condie et al. (1990) alertam 

sobre os riscos da utilização do cloro, substância quimica largamente utilizada no 

tratamento da água, no que tange aos seus subprodutos como os trialometamos. O 

cloro por exemplo, é frequentemente utilizado como um agente desinfetante nos 

sistemas de tratamento de água para eliminar microrganismos patogênicos. No 

entanto, quando presente em níveis excessivos na água distribuída, pode reagir com 

compostos orgânicos presentes na água, formando subprodutos potencialmente 

prejudiciais à saúde, como os trihalometanos (THMs) e os ácidos haloacéticos 

(HAAs). Esses subprodutos têm sido associados a riscos à saúde, incluindo câncer e 

problemas no sistema nervoso central (TOMINAGA e MIDIO, 1999).  

Na busca por soluções no tratamento da água, surgem alternativas à 

utilização do cloro livre, evitando assim a formação de substâncias indesejadas, como 

os trialometanos. Métodos como a ozonização e a aplicação de radiação ultravioleta 

despontam como protagonistas nesse cenário. No entanto, é importante salientar que 

essas técnicas também trazem consigo seus próprios subprodutos, dependentes da 

quantidade de matéria orgânica presente na água (SOARES, BERNARDES e NETTO, 

2002). 

Outro fator importante a ser analisado são os possíveis danos 

ambientais decorrentes do tratamento convencional não apropriado. Um tratamento 

convencional inadequado da água pode desencadear uma série de danos ambientais 

significativos. O despejo indiscriminado de produtos químicos utilizados no processo 

de purificação pode resultar em uma carga excessiva de substâncias tóxicas nos 

corpos d'água locais, comprometendo a saúde dos ecossistemas aquáticos e 
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afetando a biodiversidade. Além disso, o descarte inadequado do lodo de tratamento, 

uma mistura de compostos orgânicos e inorgânicos removidos durante a purificação, 

pode contaminar o solo e as águas subterrâneas circundantes, apresentando um risco 

para a qualidade ambiental a longo prazo.  

As emissões de gases decorrentes de certos processos de tratamento 

também não devem ser negligenciadas, contribuindo para a poluição do ar e para os 

problemas relacionados ao aquecimento global. Por fim, as práticas inadequadas de 

tratamento podem impactar diretamente os habitats aquáticos, alterando o pH e a 

temperatura da água e prejudicando a vida selvagem que depende desses ambientes 

para sobreviver. Assim, garantir práticas de tratamento responsáveis e sustentáveis 

torna-se essencial não apenas para a segurança da água potável, mas também para 

a preservação da saúde e da integridade dos ecossistemas aquáticos e terrestres 

(GERBA, NWACHUKU e RILEY, 2003).  

Cordeiro (2000) explica que a água utilizada para lavar os filtros e 

tanques de preparação de soluções, bem como o lodo que é acumulado nos 

decantadores devem ser descartados de forma correta, o que não acontece 

frequentemente. Estes resíduos quando descartados próximos aos mananciais onde 

é feita a coleta de água das ETA`s ( Estações de Tratamento de Água), podem trazer 

grandes riscos ambientais devido a toxidade dos elementos empregados no processo, 

como por exemplo o sulftado de alumínio (CORDEIRO, 2000).  

Cabe ressaltar que atualmente projetos de geração de energia elétrica e 

abastecimento de veículos a partir o gás metano originado do processo da disgestão 

anaeróbica das Estações de Tratamento de Efluente (ETE´s) estão sendo 

implementados, e em sua grande parte trazendo benefícios ambientais e econômicos 

para as companhias de saneamento (MACHADO, 2011), a exemplo disto podemos 

citar a ETE da cidade de Franca/SP, onde atualmente utiliza o gás proveniente do 

lodo para abastecer sua frota de veículos (10° Seminário de Perdas e Eficiência 

Energética. ABES 2023).   

Visto os possíveis problemas que acarretam da forma convencional do 

tratamento da água, é inegável que sem ele a situação da proliferação de doenças 

decorrente da falta de tratamento supera e muito suas deficiências. A OMS destaca 

que as doenças infecciosas causadas por bactérias, vírus e protozoários, ou por 

helmintos (vermes) constituem frequentemente os riscos atrelados ao consumo de 

água (BRASIL C, 2006). 
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No Quadro 1 é exibida uma lista de agentes patogênicos e suas 

características correspondentes, disposta de maneira a tornar mais clara a 

compreensão da relevância de cada um na propagação de doenças através do 

fornecimento de água.  

 

Quadro 1 – Organismos patogênicos veiculados pela água e de transmissão feco-oral e sua 
importância para o abastecimento de água. 

 
FONTE: Ministério da Saúde (2006). 
? Não conhecido ou não confirmado. 
a Período de detecção da fase infectante na água a 20 ºC: reduzida – até 1 semana; moderada – de 1 semana 
a 1 mês; elevada – mais de 1 mês. 
b Quando a fase infectante encontra-se na água tratada em doses e tempos de contato tradicionais. 
Resistência moderada – o agente pode não ser completamente destruído; baixa resistência – o agente 
usualmente é destruído completamente. 
c Dose necessária para causar infecção em 50% dos voluntários adultos sãos; no caso de alguns vírus, pode 
bastar uma unidade infecciosa. 
d Patogênico oportunista. 

 

O Quadro 1 não lista todos os patógenos que podem ser transmitidos 

pela água para consumo humano, e mostra que ainda há muitas dúvidas sobre os 

vírus, e além dos que estão na lista, alguns outros protozoários também podem causar 

problemas quando a água é consumida, como Cyclospora, Isospora, Microsporidium 

e Toxoplasma. Alguns germes podem se espalhar pelo ar quando inalamos gotículas 

de água, como as bactérias Legionella e os protozoários Naegleria fowleri e 
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Acanthamoeba spp, que podem causar certos tipos de meningite. Além disso, 

algumas bactérias que normalmente vivem livremente na água podem se tornar 

perigosas quando colonizam os sistemas de distribuição de água. Elas podem 

representar um risco para pessoas mais vulneráveis, como pacientes em hospitais, 

idosos, recém-nascidos ou pessoas com sistema imunológico fraco. Exemplos dessas 

bactérias incluem Pseudomonas aeruginosa, Flavobacterium, Acinetobacter, 

Klebsiella, Serratia e Aeromonas (BRASIL C, 2006). 

Em termos gerais, podemos afirmar que os elementos a seguir 

favorecem a disseminação: 

• sobrevivência prolongada na água; 

• possibilidade de reprodução na água, particularmente em sistemas de 

distribuição; 

• resistência elevada à desinfecção; 

• baixa dose infectante; 

• existência de múltiplas fontes de infecção, como, por exemplo, 

reservatórios animais. 

 

Certos microrganismos podem resultar em sérios danos à saúde, 

podendo, em alguns casos, levar à morte, como é o caso da febre tifoide, cólera e 

hepatite. Outros podem causar efeitos a saúde menores, como diarreias provocadas 

por rotavírus e Cryptosporidium spp. No entanto, a situação pode se agravar caso os 

afetados pertençam a grupos de riscos, como idosos, crianças desnutridas ou 

indivíduos com o sistema imunológico comprometido (BRASIL C, 2006). 

Em resumo, alguns microrganismos são mais difíceis de eliminar do que 

outros durante o processo de limpeza da água. Bactérias e vírus são os mais sensíveis 

e podem ser desativados. Já protozoários e vermes são principalmente retirados 

através da filtragem. A transmissão de doenças causadas por vermes através da água 

é possível, mas não tão comum quanto a contaminação por alimentos ou contato com 

solo sujo. Cada vez mais se dá atenção ao problema da transmissão de pequenos 

organismos, como a Giardia spp e a Cryptosporidium spp. Essas doenças podem 

passar dos animais para os seres humanos e são principalmente encontradas em 

esgotos e fazendas e tirar esses organismos da água é mais difícil do que tirar outros 

germes (BRASIL F, 2006).  
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No entanto, em muitos casos, especialmente em áreas urbanas 

densamente povoadas ou em regiões onde a contaminação é uma preocupação 

significativa, os métodos de tratamento convencionais podem não ser suficientes para 

remover todas as impurezas, incluindo microrganismos patogênicos e poluentes 

químicos persistentes. Nessas situações, a implementação de tratamentos avançados 

se torna essencial para garantir que a água atenda aos padrões de qualidade exigidos 

para o consumo humano. Tratamentos avançados, como a filtração por membranas, 

a ozonização, a cloração avançada e a radiação ultravioleta, são capazes de remover 

uma gama mais ampla de contaminantes e proporcionar uma maior garantia de 

pureza da água (HESPANHOL e MACHADO, 2018). 

A proliferação de agentes patogênicos através da água de consumo é 

apenas uma das maneiras como esses microrganismos podem ser transmitidos pela 

via fecal-oral. Alimentos contaminados, mãos, utensílios e roupas também podem 

atuar como meios de transmissão, especialmente em locais onde as práticas de 

saneamento e higiene são deficientes. Para diminuir a disseminação de doenças pela 

via fecal-oral, é crucial melhorar tanto a qualidade quanto a disponibilidade da água, 

além de aprimorar os sistemas de eliminação de excrementos e promover a higiene 

de maneira geral (OMS, 2006). D´Agulila, Roque, et al. (2000) citam ainda, que a 

contaminação dos sistemas de abastecimento acontece por diversos fatores, onde 

pode-se citar: descontinuidade do fornecimento, tanto na falta de água quanto em 

pressões negativas na rede; falta de esgotamento sanitário; por problemas 

operacionais ou de projeto e manutenção inadequada da rede, dos reservatórios e 

principalmente, das ligações de água nos domicílios.  

Mesmo quando a água recebe tratamento apropriado, há o risco que sua 

qualidade se deteriore durante o processo de distribuição. A detecção de E. Coli 

(bactéria)  no sistema de distribuição é um sinal claro de possível recontaminação 

fecal, e a presença de coliformes termotolerantes também deve ser vista com cautela 

por motivos de segurança. Embora o isolamento de coliformes totais não esteja 

diretamente ligado à recontaminação fecal, ele serve como um indicador da saúde 

geral do sistema de distribuição. Águas que não recebem tratamento adequado, sem 

garantia de residual de cloro, ou que sofrem infiltrações, podem propiciar o acúmulo 

de sedimentos e matéria orgânica, promovendo o desenvolvimento de bactérias, 

incluindo aquelas do grupo coliforme que não são E. Coli ou termotolerantes (BRASIL 

C, 2006). 
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Por conseguinte, ao avaliar a qualidade da água distribuída, é tolerável 

detectar eventualmente coliformes totais, mas é essencial assegurar 

sistematicamente a ausência de E. Coli ou coliformes termotolerantes. Considerando 

que manter um sistema de distribuição completamente estanque é uma meta 

desafiadora, é aceitável ter água um pouco mais turva na saída do sistema, até um 

máximo de 5 unidades de turbidez. Isso é importante para a saúde, não apenas para 

a aparência. Os níveis de cloro residual mantidos no sistema de distribuição também 

são indicadores da qualidade da água e da segurança sanitária do sistema, pois os 

valores comumente exigidos, 0,2 mg/L, conforme a Portaria GM/MS n°888 (2021), são 

suficientes para inativação bacteriana. Outro indicador frequentemente utilizado é a 

contagem de bactérias heterotróficas, desempenhando um papel semelhante aos 

coliformes totais, indicando possível deterioração da qualidade da água no sistema de 

distribuição, devido a infiltrações e ao desenvolvimento de biofilmes, entre outros 

fatores (OMS, 2006). 

Em síntese, o programa de vigilância da qualidade da água para 

consumo humano tem como objetivo desenvolver ações de vigilância em saúde 

ambiental para garantir que a população tenha acesso à água em quantidade e 

qualidade adequadas, de acordo com os padrões estabelecidos na legislação vigente, 

visando a promoção da saúde. Como objetivos específicos o Ministério da Saúde 

(2006) lista as seguintes ações:   

• Diminuir a ocorrência de doenças transmitidas pela água e as mortes 

relacionadas, realizando monitoramento constante da qualidade da água 

que as pessoas consomem; 

• Trabalhar para tornar melhores as condições de fornecimento de água para 

a população; 

• Analisar e cuidar da saúde nas condições de fornecimento de água; 

• Acompanhar regularmente se a água que as pessoas consomem atende 

às leis; 

• Comunicar à população sobre como está a qualidade da água e os perigos 

para a saúde; 

• Incentivar a educação, comunicação e mobilização social para promover o 

cuidado com a água; 

• Oferecer informações para definir planos de ação em níveis federal, 
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estadual e municipal; 

 

As atividades básicas dos objetivos a serem alcançados segundo o 

próprio Ministério da Saúde (2006) devem cumprir: 

• Registrar e inspecionar os sistemas de abastecimento coletivos e 

individuais de água; 

• Acompanhar a qualidade da água nos sistemas de abastecimento 

coletivos, enquanto nos individuais, ficando a cargo dos municípios 

conforme as necessidades locais; 

• Criar programas educativos para melhorar as condições de higiene das 

soluções individuais de água e instalações domésticas; 

• Analisar dados do sistema de vigilância da qualidade da água (Sisagua - 

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo 

Humano); 

• Fazer análises epidemiológicas comparando dados de doenças 

transmitidas pela água com os do Sisagua; 

• Definir indicadores de risco adaptados às características locais dos 

sistemas de abastecimento de água; 

• Avaliar o programa usando indicadores de desempenho predefinidos; 

• Classificar os sistemas de abastecimento de água por tipo e nível de risco; 

• Avaliar o impacto na saúde dos sistemas de abastecimento de água usando 

indicadores específicos; 

• Treinar profissionais de saúde e laboratórios para a vigilância da qualidade 

da água; 

• Realizar atividades laboratoriais para atender aos requisitos do programa; 

• Integrar as ações do programa com outras relacionadas à saúde e 

qualidade da água; 

• Definir instrumentos e mecanismos formais de atuação dentro e entre 

setores; 

• Acompanhar e avaliar o uso dos recursos financeiros para o programa; 

• Participar de fóruns sobre gestão de recursos hídricos e meio ambiente 

para garantir água potável; 

• Trabalhar com gestores de saneamento, particularmente os de 
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abastecimento de água, para influenciar os critérios de alocação de 

recursos. 

• Trabalhar em conjunto com os responsáveis por sistemas ou soluções 

alternativas de fornecimento de água, assegurando que medidas corretivas 

sejam tomadas ao identificar riscos à saúde. 

 

A extensão das ações em cada parte do sistema de saúde dependerá 

da capacidade e dos recursos disponíveis, como pessoal qualificado, laboratórios e 

infraestrutura tecnológica. Isso é de fundamental importância no município, que 

desempenha um papel crucial na implementação das ações de vigilância e na entrada 

de informações. Portanto, é possível organizar as ações relacionadas à vigilância da 

qualidade da água no âmbito estadual e/ou municipal, considerando a complexidade 

das atividades. Um exemplo de implementação de um programa de vigilância da 

qualidade da água para consumo humano é apresentado na Quadro 2, conforme 

descrito por FORMAGGIA (1998).  

 

Quadro 2 – Proposta de classificação de ações de vigilância da qualidade da água para 
consumo humano, de acordo com seu grau de complexidade. 

 
(FORMAGGIA, 1998) 
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Para criar um programa que monitora a qualidade da água que é 

consumida, é de suma importância ter um conjunto de informações organizadas em 

um sistema que ajude na definição de regras, no planejamento de ações, na 

distribuição de recursos e na avaliação do desempenho. Por isso, é fundamental 

escolher indicadores e ter competência em informação que ajudem a acompanhar 

tanto a qualidade da água quanto a forma como a água é fornecida e consumida. 

 

2.3 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) 

 

2.3.1 ODS 6 – Água Potável e Saneamento  

 

O tema sustentabilidade vem se tornando a referência para todos os 

setores da sociedade, sendo cada vez mais discutido por gestores públicos e 

privados. O tema foi abordado com ênfase na Conferência de Estocolmo (Conferência 

das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, 1972), sendo a primeira grande 

reunião organizada pelas Nações Unidas com foco em questões ambientais. O 

encontro ocorreu devido a crescente preocupação internacional com a preservação 

do meio ambiente. A Conferência introduziu alguns conceitos e princípios que ao 

passar do tempo serviram de base para a evolução da diplomacia na área ambiental 

(LAGO, 2009). 

Vinte anos após a Conferência de Estocolmo, foi realizada na cidade do 

Rio de Janeiro, Brasil, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – CNUMAD, que contou com a participação de 179 países, onde se 

definiu desenvolvimento sustentável como aquele que “atende as necessidades do 

presente, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de atenderem as 

suas próprias necessidades” (TEIXEIRA, 2006). 

Como consequência da CNUMAD, que ficou conhecida por ECO 92, foi 

apresentada a Agenda 21 que futuramente seria a base para criação dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Entre as 21 linhas estratégicas estruturantes 

do desenvolvimento sustentável, no item Cidades Sustentáveis, na Estratégia 3 cita:  

“Apoiar programas de redução do volume de perdas dos sistemas de 

saneamento, qualquer que seja o agente operador (público ou privado) favorecendo 
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o redirecionamento dos recursos de modo a torná-los mais eficientes; a diminuição do 

custo dos serviços; e a parcela da população atendida”.  

No ano de 2015, na cúpula das nações unidas, 193 países no qual se 

incluí o Brasil, assumiram o compromisso de um mundo onde o desenvolvimento 

possa ser de forma sustentável. Em face disto estabelece a Agenda 2030, que é 

marcada por 17 ações que são chamadas de Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS).  A partir deste momento estabelece a principal referência na 

elaboração e aplicação em políticas públicas. Dentre as 17 ODS, o presente texto 

destaca o Objetivo número 6, que compreende em “Assegurar a disponibilidade e 

gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos” (BRASIL D, 2015). 

Sustentada por 8 metas, o ODS 6 ressalta o quão importante é assegurar 

que pessoas em todo o mundo tenham acesso à água potável e saneamento. Para 

alcançar essas metas, precisa-se focar em aprimorar a qualidade da água que é 

disponibilizada, tornar mais eficiente o uso desse recurso em diferentes setores, 

especialmente de maneira sustentável, e garantir a preservação ou recuperação dos 

ecossistemas (SILVA, MATTHIENSEN, et al., 2018). 

Na Figura 1 são ilustradas as 8 metas para o ODS 6, sendo que as 

mesmas são monitoradas através de indicadores fornecidos por cada país. Desta 

forma, pode-se mensurar e comparar a evolução de forma global. No contexto 

brasileiro, a ANA desempenha um papel principal para atualização destas 

informações, monitoramento e comunicação entre as Agências de Custódia. Em 

certos casos, a ANA colabora de forma integrada com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Ministério da Saúde (MS), Ministério do 

Desenvolvimento Regional (MDR) e o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) (BRASIL 

A, 2022). 

As 6 metas são apresentadas a seguir, de acordo com BRASIL (2022): 

 

• Meta 6.1 tem como objetivo alcançar a universalização do fornecimento de 

água, garantindo água potável e segura nos domicílios. Isso implica 

assegurar que a água esteja livre de contaminação e disponível em 

quantidade e qualidade adequadas para atender equitativamente às 

necessidades de consumo da população. 

• Meta 6.2: foca em manter os esgotos domésticos longe do contato humano, 

tanto na coleta quanto no tratamento. Também é importante garantir 
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instalações adequadas para promover hábitos higiênicos, como a lavagem 

das mãos, e acabar com a prática de defecar ao ar livre. 

 

Figura 1 - Metas do ODS 6 

 
Fonte: (BRASIL A, 2022). 

 

• Meta 6.3: Buscar até 2030 melhorar a qualidade da água em rios e lagos. 

Isso significa diminuir a poluição, evitar despejos e reduzir a liberação de 

materiais perigosos. A meta inclui cortar pela metade a quantidade de 

esgoto não tratado lançado e aumentar significativamente a reciclagem e o 

reuso seguro da água no local. 

• Meta 6.4: Até o ano de 2030, buscar um significativo aprimoramento na 

utilização responsável da água em todas as áreas, garantindo retiradas 
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sustentáveis e fornecimento adequado de água, com o intuito de reduzir 

consideravelmente o número de indivíduos impactados pela escassez 

hídrica. 

• Meta 6.5: Até o ano de 2030, estabelecer a administração integrada dos 

recursos hídricos em todas as esferas governamentais, incluindo a 

colaboração entre países para garantir uma gestão eficaz além das 

fronteiras. 

• Meta 6.6: Preservar e recuperar ecossistemas ligados à água, como 

montanhas, florestas, áreas úmidas, rios, aquíferos e lagos, com o objetivo 

de diminuir os efeitos das atividades humanas. Esta meta estava 

estabelecida para ser atingida em 2020, mas reestabelecida para o ano de 

2030. 

• Meta 6.a: Até o ano 2030, fortalecer a colaboração internacional e fornecer 

assistência ao desenvolvimento de habilidades para países em 

desenvolvimento em iniciativas e projetos vinculados à água e saneamento. 

Isso abrange diversas áreas, como gestão de recursos hídricos, captação 

de água, dessalinização, uso eficiente da água, tratamento de resíduos 

líquidos, reciclagem e tecnologias de reutilização. 

• Meta 6.b: Promover e fortalecer a participação ativa das comunidades 

locais, dando ênfase ao controle social, com o objetivo de aprimorar a 

administração da água e do saneamento. 

 

No contexto global, os ODS e suas Metas são monitorados e avaliados 

usando um conjunto de indicadores elaborados pelo Grupo Interagencial de Peritos 

sobre os Indicadores dos ODS (Inter-Agency Expert Group on SDG Indicators –IAEG-

SDG). Esses indicadores passaram por análise e aprovação pela Comissão de 

Estatística das Nações Unidas. As metas e indicadores globais são essenciais para 

garantir a coordenação, comparabilidade e acompanhamento do progresso dos 

países em direção aos ODS pela Organização das Nações Unidas (ONU). Esse 

acompanhamento ajuda a identificar países e áreas temáticas que necessitam de 

mais apoio de organizações internacionais e maior colaboração para o 

desenvolvimento (SILVA, 2018). 
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Para o contexto deste trabalho iremos focar na Meta 6.1 por se tratar da 

universalização do fornecimento de água, sendo impactada diretamente pelas perdas 

de água na distribuição.  

A Meta 6.1 é monitorada pelo indicador 6.1.1, conforme as diretrizes da 

ONU. O indicador 6.1.1 avalia a proporção da população com acesso a uma fonte de 

água segura, com as seguintes características: localizada na propriedade ou nas 

proximidades, que seja facilmente alcançável em até 30 minutos de ida e volta, esteja 

disponível quando necessário e livre de contaminação fecal e substâncias químicas 

perigosas. Essas fontes incluem água encanada dentro de casa, através da rede 

geral, e outras formas de acesso, como poços e nascentes protegidas, torneiras 

públicas, água da chuva, água envasada ou entregue. Se uma fonte de água estiver 

prontamente acessível em até 30 minutos, é categorizada como "serviço básico", e se 

o tempo de acesso for superior a 30 minutos, é classificada como "limitada" (BRASIL 

D, 2015). 

Em 2019, aproximadamente 97,4% da população brasileira tinha acesso 

a serviços de água potável geridos de maneira segura. Houve um aumento de 5,3 

pontos percentuais entre 2009 e 2019, o que equivale a um aumento absoluto de 26 

milhões de pessoas ao longo desses 11 anos. Apesar dos altos percentuais de acesso 

a esses serviços no Brasil, ainda havia, em 2019, cerca de 5,5 milhões de pessoas 

sem acesso a água potável segura (BRASIL A, 2022).  

No Gráfico 1 pode-se observar a evolução da porcentagem da população 

que utiliza serviços de água potável geridos de forma segura. 

 

Gráfico 1 - Porcentagem da população com acesso a água potável. 
 

 
Fonte: (BRASIL A, 2022). 
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No Quadro 3 abaixo tem-se uma visão geral do sistema de 

abastecimento de água no Brasil dividido por e região e seus respectivos estados. 

 

Quadro 3 – Sistema de abastecimento de água no Brasil 

Grandes Regiões e Unidades da Federação 

Municípios 

Total 
Total com 

abastecimento 
de água   

 
Brasil 

 
 5 570  

  
5 517  

 

    

Norte   450    439  
 

 

Rondônia   52    50   

Acre   22    22   

Amazonas   62    60   

Roraima   15    15   

Pará   144    137   

Amapá   16    16   

Tocantins   139    139   

 
Nordeste 

  
1 794  

 
 1 756  

 

 
Maranhão 

  
217  

   
214  

 

Piauí   224    220   

Ceará   184    184   

Rio Grande do Norte   167    164   

Paraíba   223    199   

Pernambuco   185    184   

Alagoas   102    100   

Sergipe   75    75   

Bahia   417    416   

 
Sudeste 

 
 1 668  

  
1 668  

 

 
Minas Gerais 

 
  853  

  
 853  

 

Espírito Santo   78    78   

Rio de Janeiro   92    92   

São Paulo   645    645   

Sul  1 191   1 190   

Paraná 399  399   
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Santa Catarina   295    295   

Rio Grande do Sul   497    496   

 
Centro-Oeste 

 
  467  

 
  464  

 

 
Mato Grosso do Sul 

   
79  

 
  79  

 

Mato Grosso   141    138   

Goiás   246    246   

Distrito Federal   1    1   

Fonte: (IBGE, 2017). 
Total: Representa do total de municípios da localidade, região e estado; 
Total com Abastecimento de Água: Número de municípios atendidos com abastecimento de água 

 

Observando o Quadro 3, vemos que nas regiões Norte e Nordeste há 49 

municípios sem serviço de abastecimento de água. O Pará lidera com 7 municípios 

entre seus 144 sem esse serviço. Exceto pelo Mato Grosso, na região Centro-Oeste, 

todos os outros estados da federação possuem 100% do serviço de abastecimento 

de água.  

Além das informações nacionais, regionais e estaduais, é possível 

acessar o índice de cobertura da rede pública de água para cada município brasileiro 

em 2021, utilizando os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS) vinculada à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Segundo o SNIS, 

no Brasil, a média de atendimento total de água (IN055) foi de 84,2% nesse ano (SNIS, 

2021).  Importante destacar que esse índice não considera as soluções alternativas 

de abastecimento, que são bastante utilizadas nas regiões Norte e Nordeste, e em 

áreas menos densamente povoadas, como as regiões rurais. Ao contrário dos dados 

usados para calcular o indicador 6.1.1, que engloba poços, cisternas e outras fontes, 

contanto que estejam canalizadas (BRASIL A, 2022). 

Um alto índice de cobertura não significa necessariamente acesso pleno 

à oferta de água, apenas indica que há conexão com um sistema de abastecimento 

de água. Garantir segurança hídrica para o abastecimento humano vai além de 

investimentos em infraestrutura, como expansão de redes de água e esgoto. Também 

requer uma gestão eficiente para conservar e recuperar as águas, assegurando oferta 

adequada para diversos usos. No Brasil, 43% das áreas urbanas dependem 

exclusivamente de fontes superficiais, enquanto 14% têm abastecimento misto, 

predominando o uso superficial. Isso impacta 3.169 áreas urbanas e 156 milhões de 

pessoas, principalmente em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, 
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Brasília, Fortaleza e Porto Alegre. (BRASIL A, 2022) Segundo o Atlas Águas, 77,3 

milhões de habitantes, 36% da população urbana, vive em cidades (1.975) com 

segurança hídrica média, enquanto 50,8 milhões em áreas urbanas (785) enfrentam 

baixa ou mínima segurança hídrica (ANA, 2021). 

 

 2.3.2 ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis  

 

Na atualidade mais de 50% da população mundial vive nos centros 

urbanos, e se projeta para 2050 que este número atinja 70% da humanidade. Isto 

implica que um grande número de pessoas necessitará de acesso a abastecimento 

de água potável, saneamento funcional e sistemas adequados de esgotos e resíduos. 

Estas pessoas também precisam de transportes sustentáveis e eficientes; abrigadas 

em locais seguros e saudáveis que sejam resilientes às alterações climáticas; aos 

fenômenos meteorológicos extremos e à propagação de doenças  (SHARIF, 2023). 

No cenário brasileiro, 86% das pessoas vivem em cidades, e esta tendência deve 

evoluir nos próximos anos, sendo possível a hipótese de uma sociedade 

completamente urbanizada (FERRARESI e STANGHERLIN, 2022). 

Sharif (2023) diz que, “nosso futuro é, sem dúvida, urbano. A 

urbanização tem sido e continuará sendo uma das megatendências mais poderosas 

do século 21. Não é de se surpreender, portanto, que cidades bem planejadas sejam 

fundamentais para o nosso desenvolvimento sustentável”. Visando o cenário da 

crescente urbanização foi instituído o ODS 11, que tem como objetivo - Tornar as 

cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 

Para isto 10 metas foram elegíveis a serem cumpridas até 2030.  

Abaixo estão listadas as Metas do ODS 11 adequando a aplicação no 

Brasil, conforme cita o Ipea (2019): 

 

• Meta 11.1 – Garantir o acesso de todos a moradia digna, adequada e a 

preço acessível; aos serviços básicos e urbanizar os assentamentos 

precários de acordo com as metas assumidas no Plano Nacional de 

Habitação, com especial atenção para grupos em situação de 

vulnerabilidade. 

• Meta 11.2 - Melhorar a segurança viária e o acesso à cidade por meio de 

sistemas de mobilidade urbana mais sustentáveis, inclusivos, eficientes e 
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justos, priorizando o transporte público de massa e o transporte ativo, com 

especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de 

vulnerabilidade, como aquelas com deficiência e com mobilidade reduzida, 

mulheres, crianças e pessoas idosas. 

• Meta 11.3 - Aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, aprimorar as 

capacidades para o planejamento, para o controle social e para a gestão 

participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos, em 

todas as unidades da federação. 

• Meta 11.4 - Fortalecer as iniciativas para proteger e salvaguardar o 

patrimônio natural e cultural do Brasil, incluindo seu patrimônio material e 

imaterial. 

• Meta 11.5 - Reduzir significativamente o número de mortes e o número de 

pessoas afetadas por desastres naturais de origem hidrometeorológica e 

climatológica, bem como diminuir substancialmente o número de pessoas 

residentes em áreas de risco e as perdas econômicas diretas causadas por 

esses desastres em relação ao produto interno bruto, com especial atenção 

na proteção de pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade.  

• Meta 11.6 - Reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, 

melhorando os índices de qualidade do ar e a gestão de resíduos sólidos; 

e garantir que todas as cidades com acima de 500 mil habitantes tenham 

implementado sistemas de monitoramento de qualidade do ar e planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos.  

• Meta 11.7 - Proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, 

inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres, crianças e 

adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência, e demais grupos 

em situação de vulnerabilidade. 

• Meta 11.a - Apoiar a integração econômica, social e ambiental em áreas 

metropolitanas e entre áreas urbanas, periurbanas, rurais e cidades 

gêmeas, considerando territórios de povos e comunidades tradicionais, por 

meio da cooperação Inter federativa, reforçando o planejamento nacional, 

regional e local de desenvolvimento.  

• Meta 11.b - Aumentar significativamente o número de cidades que 

possuem políticas e planos desenvolvidos e implementados para 
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mitigação, adaptação e resiliência a mudanças climáticas e gestão 

integrada de riscos de desastres de acordo com o Marco de Sedai. 

• Meta 11.c - Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de 

assistência técnica e financeira, para construções sustentáveis e robustas, 

priorizando recursos locais. 

 

Apoiadas sobre as Metas do ODS 11, as cidades surgem da construção 

e inteligência humana em busca de uma vida melhor. Esses espaços se tornam locais 

de experimentação para diferentes formas de se viver, refletindo as experiências e 

perspectivas das pessoas que contribuem ativamente para a construção de um 

ambiente de convivência digna. Nesse contexto, o futuro do desenvolvimento humano 

está intrinsecamente ligado aos espaços urbanos. Portanto, existe a necessidade em 

organizar, planejar e regulamentar as cidades para (re)criar ambientes onde a vida 

humana possa se acontecer de maneira fluida, harmoniosa e sustentável. Isso é 

especialmente relevante em uma sociedade complexa, marcada por mudanças 

rápidas, que requerem soluções adaptadas para diversos desafios, todos 

fundamentados nos princípios dos Direitos Humanos (FERRARESI e STANGHERLIN, 

2022). 

Em face desta necessidade as cidades surgem como locais essenciais 

para lidar com desafios globais e como palcos vitais para o desenvolvimento humano 

(FERRARESI e STANGHERLIN, 2022). É nesse cenário que surge a ideia do Direito 

à Cidade (Inteligente) e a promessa das cidades inteligentes do futuro. Num processo 

contínuo de crescimento urbano e aumento da importância das cidades, repensar o 

significado do Direito à Cidade é essencial. Isso se torna a base para reconstruir 

espaços urbanos que sejam sustentáveis, inclusivos, resilientes e inteligentes. Esses 

espaços precisam enfrentar os desafios complexos da sociedade pós-moderna, 

marcada por inovações tecnológicas e eventos naturais extremos, como pandemias. 

O crescente número de desastres naturais, incluindo pandemias globais como a 

Covid-19, e o rápido avanço de novas tecnologias que podem melhorar a qualidade 

de vida destacam a necessidade de repensar os espaços urbanos. Isso deve ser feito 

para garantir uma existência decente e segura para as pessoas, abrindo caminho para 

modelos urbanos inteligentes, sustentáveis e resilientes (ENGELMANN e 

FERRARESI, 2020). 
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3 REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA FOCADA EM CIDADES 

INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS 

 

3.1 CONCEITO DE CIDADES INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS 

 

O termo "cidades inteligentes" tem se tornado mais popular nos últimos 

anos, embora não haja um consenso claro sobre o que isso significa na literatura. A 

expressão "Smart City" (Cidade Inteligente, em português) foi usada pela primeira vez 

em 1992, no livro chamado "The Technopolis Phenomenon: Smart Cities, Fast 

Systems, Global Networks" (GIBSON, KOZMETSKY e SMILOR, 1992). Esse livro 

buscou definir o fenômeno de desenvolvimento urbano no que tange, tecnologia, 

inovação e globalização, em uma abordagem voltada para o aspecto econômico 

(MORA, BOLICI e DEAKIN, 2017). 

Sendo incorporadas tecnologias aplicadas e informações integradas à 

infraestrutura das cidades, o conceito das smart cities está relacionado a 

ecossistemas urbanos que aproveitam a tecnologia para promover o bem-estar e a 

qualidade de vida dos cidadãos, buscando uma governança participativa que proteja 

e conserve os recursos naturais. Uma cidade inteligente pode englobar diversos 

aspectos que beneficiam seus habitantes, como investir em tecnologia, preservar o 

meio ambiente e os recursos hídricos, gerenciar de forma eficiente, promover a 

sustentabilidade, cuidar da saúde pública e garantir os direitos humanos (CARAGLIU, 

DEL BO e NIJKAMP, 2011).   

Ao longo do tempo, o assunto "Cidades Inteligentes" se tornou símbolo 

da utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para o 

desenvolvimento e inovação urbanos, chamando a atenção de pesquisadores, 

governos e empresas. Durante a segunda metade da década de 2000 marcou a 

aumento desse debate, principalmente com o trabalho de Giffinger et al. (2007). 

Existem atualmente diferentes definições do conceito Cidade Inteligente, 

mas as principais abordagens podem ser divididas em duas correntes. A primeira 

propõe uma visão centrada na tecnologia que enfatiza as TICs como elemento chave 

da inteligência urbana. A segunda corrente adota uma visão mais ampla e centrada 

no cidadão, buscando agregar o capital humano e social com os recursos naturais e 
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econômicos. Isso é feito por meio de soluções baseadas nas TICs, visando melhorar 

a qualidade de vida nas cidades (MORA, BOLICI e DEAKIN, 2017). 

Uma forma de tornar mais compreensível este conceito é criar um 

modelo conceitual. Esse modelo ajuda a avaliar diferentes características dessas 

cidades. Alguns autores criaram estruturas conceituais que ajudam nas discussões 

sobre o tema. É importante notar que nenhum modelo consegue abranger todos os 

temas relevantes, dada a complexidade das cidades. No entanto, essas estruturas 

fornecem ferramentas úteis que podem ser adaptadas para debates mais específicos 

(EPE , 2020). 

Giffinger et al (2007) sugeriram que uma cidade pode ser chamada de 

inteligente se mostrar bom desempenho em seis características. Essas características 

nascem da combinação inteligente das ações de cidadãos autodeterminados, 

independentes e conscientes. Uma breve descrição dessas seis características está 

na Figura 2. 

 

Figura 2 – Ações estruturais de uma cidade inteligente. 

 
Fonte: Baseada em Giffinger et al. (2007). 
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O modelo proposto por Giffinger et al. (2007) estabelece uma estrutura 

organizada entre características, fatores e indicadores. Cada característica no modelo 

tem uma ideia central expressa por uma palavra-chave. Por exemplo, a "Ambiente 

Inteligente" tem como ideia central os recursos naturais, que orienta seus fatores. 

Cada uma das seis características resulta dos seus fatores e, por sua vez, cada fator 

é detalhado por 1 a 4 indicadores. Esses indicadores são usados para avaliar o 

desempenho das cidades na classificação proposta pelos autores, conforme pode ser 

observado na Tabela 2. 

 

Quadro 4 - Modelo conceitual proposto por Giffinger, Fertner et al. (2007). 

 
Fonte: (GIFFINGER, et al., 2007). 

 

Cada cidade tem suas características e necessidades específicas, mas 

um plano para tornar uma cidade inteligente só é eficaz se tiver ciclos de projeto bem 

definidos, ou seja, com começo, meio e fim. Focar na melhoria de áreas que afetam 

diariamente a vida da maioria da população urbana é um bom ponto de partida. 

Projetos como a digitalização de serviços para os cidadãos são um passo positivo, 

pois facilitam a organização interna da administração e melhoram o atendimento ao 

público. A digitalização dos serviços, especialmente na gestão fiscal, também pode 

aumentar a arrecadação, criando um ciclo positivo que pode facilitar os investimentos 
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necessários para o desenvolvimento de cidades inteligentes (BOUSKELA, CASSEB, 

et al., 2016). 

Na Figura 3, Bouskela, Casseb et al. (2016) sintetiza o caminho para 

lograr uma cidade inteligente mostrando cada etapa do processo desde a escolha e 

nomeação do líder do projeto até a retroalimentação dos resultados dos dados para 

facilitar as tomadas de decisão dos gestores. 

 

Figura 3 - Caminhos até a Smart City. 

 

Fonte: (BOUSKELA, et al., 2016). 
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De forma geral, todo projeto de Cidade Inteligente precisa considerar 

seis passos importantes para garantir que os resultados desejados sejam atingidos. 

Para alcançar esses resultados, é essencial adotar uma abordagem integrada e 

compreender que os problemas na cidade envolvem diversas áreas e as soluções 

também devem ser interdisciplinares. Recomenda-se iniciar com pequenas ações, 

mesmo que se pense grande. É fundamental desenvolver uma visão de Cidade 

Inteligente local e iniciar a implementação com um ou dois projetos piloto. Mesmo 

sendo pequenos, esses projetos demandam esforço e planejamento semelhantes ao 

projeto total. Com isso garantir o sucesso e possibilitar a replicação em grande escala. 

Por fim, é essencial aprender com cada ciclo do projeto, documentar as experiências 

e avaliar honestamente os acertos e erros na aplicação (BOUSKELA, et al., 2016). 

Segundo Bouskela, et al. (2016) os seis passos para concretizar um 

projeto de uma cidade inteligente são: 

 

1- Estruturação da equipe: é fundamental montar uma equipe liderada por 

visionários capazes de agregar aliados. Essa equipe, coordenada por um 

gestor dedicado, deve ter membros multidisciplinares com conhecimento 

técnico e habilidades de gestão. A formação da equipe deve ser cuidadosa, 

evitando mudanças constantes para garantir a continuidade e a imagem 

positiva do projeto. 

2- Realizar o diagnóstico: O sucesso de uma Cidade Inteligente depende de 

entender bem seus desafios. É importante que se faça um diagnóstico 

completo dos problemas presentes e futuros, considerando as limitações e 

a complexidade dos projetos. A sua construção é um processo incremental, 

começando pela identificação dos desafios urbanos mais urgentes e 

oportunidades de intervenção. Além disso, é essencial examinar a 

infraestrutura tecnológica disponível na cidade e em instituições públicas, 

incluindo conectividade, sistemas existentes e parcerias institucionais. É 

necessário avaliar a capacidade institucional do município, especialmente 

em relação à capacitação de recursos humanos. Um diagnóstico profundo, 

envolvendo funcionários públicos, cidadãos e empresas locais, é 

fundamental. Realizar consultas públicas ajuda a identificar problemas e 

sugestões de soluções. Com uma liderança definida e um diagnóstico bem-



48 
 

feito, é possível direcionar intervenções inteligentes para áreas prioritárias 

com maior impacto. 

3- Desenhar uma solução integral com visão multissetorial: Após entender os 

desafios da cidade, é vital planejar a Cidade Inteligente considerando 

soluções abrangentes e custos. A colaboração e integração entre sistemas 

tecnológicos e de gestão são essenciais para evitar redundâncias. 

Identificar alternativas tecnológicas e garantir fontes financeiras são passos 

cruciais, enquanto um planejamento eficaz ajuda na sustentabilidade 

financeira, prevendo sucessivas necessidades de recursos. 

4- Desenvolver um plano de implementação: Ao chegar a este ponto, é 

importante que se defina claramente o escopo, objetivos e 

responsabilidades, possibilitando a criação de cronogramas e metas. Em 

projetos de Cidades Inteligentes, é recomendável dividir o cronograma em 

fases que facilitem acordos institucionais, assinatura de convênios e ciclos 

de financiamento. Além disso, ter uma descrição clara do projeto, com uma 

visão ampla de Cidade Inteligente, iniciando a implementação com um ou 

dois projetos piloto. Mesmo pequenos, esses projetos exigem atenção e 

planejamento semelhantes ao projeto total, oferecendo resultados rápidos 

e lições valiosas. A definição de métricas adequadas à gestão do projeto é 

outra tarefa importante, associando-as ao entendimento claro dos objetivos 

para avaliar o sucesso do projeto. 

5- Buscar parcerias: Projetos de Cidades Inteligentes podem ser financiados 

com recursos públicos, mas é importante buscar parcerias com setores 

privados e acadêmicos. Uma Cidade Inteligente depende de um 

ecossistema diversificado de fornecedores para evitar dependência e 

riscos. Definir claramente os papéis de agentes públicos, parceiros e 

fornecedores é essencial para garantir uma relação ganha-ganha e a 

qualidade do serviço. Esses projetos também impulsionam startups, 

fomentando inovação, retenção de talentos e empreendedorismo. 

"Laboratórios de inovação cívica" envolvem a população na transformação 

digital da cidade, buscando soluções colaborativas para problemas 

urgentes. Iniciar pequeno, com pilotos, incentiva a participação cidadã e da 

iniciativa privada, aproveitando tecnologias colaborativas e dados abertos. 

O envolvimento crescente dos cidadãos exige serviços urbanos mais 
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rápidos, eficientes e conectados, proporcionando oportunidades para 

abraçar tecnologias e soluções das Smart Cities. 

6- Avaliar os resultados: Para o sucesso de projetos de Cidades Inteligentes, 

é essencial avaliar minuciosamente as iniciativas, compartilhando 

experiências com outras cidades para aprender sobre soluções 

tecnológicas eficazes. A criação de indicadores para medir resultados, 

retorno sobre o investimento e satisfação da população é crucial. Monitorar 

e avaliar constantemente o desenvolvimento urbano integral contribui para 

o ciclo de aprendizagem na cidade inteligente. Resultados mensuráveis, 

publicidade positiva e envolvimento dos cidadãos impulsionam futuros 

projetos. Indicadores e transparência na divulgação de dados são aliados 

poderosos para conquistar a opinião pública e parceiros. Projetos de 

Cidades Inteligentes devem ser vistos como aliados na mudança dos 

processos internos das prefeituras, motivando gestores e proporcionando 

lições aprendidas para impulsionar melhorias contínuas na administração 

pública. Retroalimentar as diferentes áreas da administração com 

experiências do projeto e adaptar processos resulta em benefícios para 

todos. 

 

Portanto a abordagem para o desenvolvimento de cidades inteligentes 

se revela como uma solução inovadora e abrangente para os desafios atuais das 

áreas urbanas. O conceito de cidade inteligente vai além da simples aplicação de 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), adotando uma perspectiva mais 

ampla e centrada no cidadão. Nessa visão, a interligação entre tecnologia, inovação 

e sustentabilidade converge para aprimorar o bem-estar e a qualidade de vida dos 

residentes. 

Diante do estudo de caso sobre o combate às perdas de água no setor 

de saneamento, surge a perspectiva de explorar a aplicação dos princípios 

fundamentais para a construção de uma cidade inteligente. Através da análise dos 

passos dos seis conceitos propostos por Bouskela, Cassab, et al. (2016), poderá ser 

possível perceber a sinergia entre as ações empreendidas e os objetivos de uma 

cidade inteligente. A utilização de tecnologias avançadas, como a telemetria para 

monitoramento em tempo real da vazão e pressão do sistema, bem como a 

intervenção remota para ajustes, reflete o compromisso com a eficiência e a 
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sustentabilidade. Dessa forma, ao relacionar o conceito de cidade inteligente com o 

proposto estudo de caso, evidencia-se a relevância de estratégias integradas e 

tecnologias inovadoras para o desenvolvimento urbano sustentável e resiliente, 

contribuindo para a criação de ambientes urbanos mais eficientes, seguros e 

habitáveis. 

 

3.2  CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) 

 

A concepção de um sistema de abastecimento de água (SAA) envolve 

um conjunto de estudos e conclusões para estabelecer todas as diretrizes, parâmetros 

e definições necessárias para caracterizar plenamente o sistema a ser projetado. 

Durante a elaboração do projeto, a concepção desempenha um papel fundamental, 

ocorrendo na fase inicial. Em alguns casos, o estudo de concepção pode ser 

precedido por uma análise técnica e ambiental da área em estudo ou até mesmo por 

um Plano Diretor da bacia hidrográfica (TSUTIYA, 2006). 

Tsutiya (2006), complementa que os objetivos da SAA compreendem 

basicamente em:  

 

• Identificação e quantificação de todos os fatores intervenientes com o 

sistema de abastecimento de água; 

• Diagnostico do sistema existente, considerando a situação atual e futura; 

• Estabelecimento de todos os parâmetros básicos de projeto; 

• Pré-dimensionamento das unidades dos sistemas, para as alternativas 

selecionadas; 

• Escolha da alternativa mais adequada mediante comparação técnica, 

econômica e ambiental, entre as alternativas; 

• Estabelecimento das diretrizes gerais de projeto e estimativas das 

quantidades de serviços que devem ser executados na fase de projeto. 

 

Para tanto a norma técnica NBR 12.211 – “Estudos de Concepção de 

Sistemas Públicos de Abastecimento de Água”, se aplica à definição de qualquer 

sistema público de abastecimento de água com amplitude suficiente para permitir o 

desenvolvimento do projeto de todas ou qualquer das partes constituintes do sistema. 
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A norma estabelece que a concepção do sistema de abastecimento de água abrange 

diferentes componentes, exemplificado na Figura 4, sendo cada etapa tendo as suas 

principais características específicas: 

 

• Manancial: Refere-se à fonte de água, seja ela superficial ou subterrânea, 

de onde a água é retirada para o abastecimento. Essa fonte deve garantir 

uma quantidade suficiente de água para atender à demanda durante o 

período projetado, e a qualidade da água precisa atender aos padrões 

sanitários. 

• Captação: Envolve o conjunto de estruturas e dispositivos construídos ou 

instalados junto ao manancial para a retirada da água destinada ao sistema 

de abastecimento. 

• Estação elevatória: Compreende obras e equipamentos projetados para 

bombear a água para a próxima etapa. Nos sistemas de abastecimento de 

água, é comum encontrar várias estações elevatórias, tanto para o recalque 

da água bruta quanto da água tratada. Além disso, há a estação elevatória 

tipo "booster", que aumenta a pressão e/ou vazão em adutoras ou redes 

de distribuição de água. 

• Adutora: Refere-se à canalização destinada a conduzir água entre as 

unidades que antecedem a rede de distribuição. Apesar de não fornecer 

água diretamente aos consumidores, pode incluir derivações conhecidas 

como subadutoras. 

• Estação de tratamento de água: É um conjunto de unidades destinadas ao 

tratamento da água para adequação aos padrões de potabilidade. 

• Reservatório: É o elemento do sistema de distribuição de água responsável 

por regularizar as variações entre as vazões de adução e distribuição, bem 

como condicionar as pressões na rede de distribuição. 

• Rede de distribuição: Consiste na parte do sistema de abastecimento de 

água composta por tubulações e órgãos acessórios, destinada a 

disponibilizar água potável de forma contínua aos consumidores, em 

quantidade e pressão conforme as recomendações. 
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Figura 4 - Unidades de um sistema de abastecimento de água. 

 
Fonte: (ALFACOMP, 2024). 

 

Ao planejar a concepção de um Sistema de Abastecimento de Água 

(SAA), há diversas opções a serem consideradas, sendo importante avaliar qual 

abordagem se adapta de maneira mais eficiente às condições locais. Segundo Heller 

e Pádua (2010): 

No abastecimento de água, como em vários campos da engenharia e das 
políticas públicas em geral, raramente há uma solução única para um dado 
problema. Mesmo que uma solução seja vislumbrada com maior clareza, ela 
em geral não é em si única: ela mesma pode admitir diferentes variantes, 
diferentes formas de projeto ou diferentes concepções de dimensionamento. 

 

Portanto, ao analisar as alternativas de concepção, é fundamental 

considerar todos os elementos que influenciam o SAA, abrangendo tanto os aspectos 

positivos quanto os negativos. Dentre esses fatores, incluem-se a topografia, a 

densidade demográfica, a disponibilidade hídrica, a localização dos mananciais, as 

características econômicas da população, o clima, a cultura, entre outros (TSUTIYA, 

2006). 
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3.3 CONCEITO SOBRE PERDAS DE ÁGUA 

 

As perdas de água no SAA, referem-se à diferença entre o volume de 

água produzido e o volume micromedido nos pontos de consumo, podendo ocorrer 

em diversas etapas de um sistema de abastecimento de água, desde a captação no 

manancial até o ponto de consumo. Com o crescimento da demanda por água e as 

crises hídricas que afetam muitos países, esse tema se torna crítico para todas as 

concessionárias de saneamento, tanto públicas quanto privadas (KUSTERKO, et al., 

2018). 

De acordo com o Instituto Trata Brasil (2023), em seu ranking do 

Saneamento 2023, a média de perdas no Brasil levantado através dos dados do SNIS 

(Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) de 2021 é de 40,25%. Este 

número é muito superior as metas estabelecidas pela Portaria 490/2021 do MDR ( 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional) de se alcançar 25% em 

perdas na distribuição até o ano de 2034 (TRATA, 2023). 

Segundo a International Water Association (IWA), o trabalho para reduzir 

as perdas de água inicia-se através do método de balanço hídrico, obtendo assim um 

diagnóstico das perdas nos sistemas de distribuição de água (MDR, 2022). Essa 

metodologia é inovadora, uma vez que os sistemas de informação convencionais, 

como o SNIS, por exemplo, geralmente analisam os sistemas sob uma ótica comercial 

e financeira, sem fazer a devida distinção entre perdas reais e aparentes. Essa lacuna 

pode resultar em estratégias inadequadas no combate às perdas (CDO, 2015). 

O Quadro 5 demonstra como é subdividido o balanço hídrico no que 

tange aos tipos de perdas no sistema de distribuição de água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.br/mdr/pt-br
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Quadro 5  – Balanço Hídrico da IWA. 

 

Fonte: modificado pelo autor (ABES, 2015). 

 

Segundo Tardelli Filho (2004) as interpretações fundamentais 

decorrentes da organização dos usos da água em um sistema de abastecimento são: 

 

• A introdução de uma nova terminologia, utilizando os termos "Perdas 

Reais" e "Perdas Aparentes". 

• A definição da diferença entre Águas Não Faturadas e Perdas é essencial. 

Enquanto as Perdas estão mais relacionadas à eficiência operacional da 

companhia de saneamento, as Águas Não Faturadas estão fortemente 

associadas a alguns usos legítimos da água que não são cobrados, como 

o combate a incêndios e o abastecimento de água em assentamentos 

urbanos irregulares, por exemplo. 

 

3.3.1 Perdas reais (físicas) 

 

As perdas reais, também chamadas de perdas físicas, ocorrem quando 

a água que é fornecida para distribuição não chega aos consumidores. Essas perdas 

acontecem devido a vazamentos em diferentes partes do sistema, como adutoras, 
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redes, ramais, conexões e reservatórios. Elas estão principalmente relacionadas aos 

vazamentos nas tubulações da rede de distribuição, causados muitas vezes pelo 

excesso de pressão, especialmente em áreas com grande variação de relevo. Os 

vazamentos estão ligados à condição das tubulações (os materiais usados, a idade 

das redes), à qualidade da instalação feita pela mão de obra e à presença de 

programas de monitoramento de perdas, entre outros fatores (SNIS, 2023). 

Conforme relatado pela ABES (2015), existem três tipos de vazamentos 

na rede de distribuição de água, cada um demandando ações específicas: 

 

1. Vazamentos Não Visíveis e Não Detectáveis (Inerentes): São vazamentos 

de baixa vazão e longa duração, não aparecendo na superfície e sendo 

difíceis de identificar. Medidas eficazes para combatê-los incluem o 

controle da pressão, a substituição da tubulação e a redução de juntas e 

conexões. Como são difíceis de detectar, a prevenção é fundamental, 

sendo esses vazamentos responsáveis pela maior parte das perdas reais 

devido à sua longa duração. 

2. Vazamentos Não Visíveis e Detectáveis: Esses vazamentos não aparecem 

na superfície, mas podem ser identificados. As medidas eficazes são 

semelhantes às do tipo anterior, com a vantagem de ser possível a 

detecção usando dispositivos acústicos. Contribuem significativamente 

para as perdas, pois nem todas as empresas de abastecimento realizam 

inspeções periódicas com esses dispositivos. 

3. Vazamentos Visíveis: Com altas vazões, esses vazamentos surgem na 

superfície, geralmente sendo notados e comunicados pela população para 

reparo pela empresa de saneamento. O controle da pressão, a substituição 

da tubulação e a redução do tempo de reparo são medidas eficazes contra 

esse tipo de vazamento. Representam uma pequena parcela das perdas, 

pois sua duração é curta. 

 

Muitos estudos foram feitos nas últimas décadas sobre vazamentos e 

seu impacto. Várias metodologias e tecnologias eficientes foram desenvolvidas e 

implementadas com sucesso em todo o mundo para reduzir, controlar e gerenciar 

perdas reais. Nos últimos anos, a metodologia proposta pelo Grupo de Trabalho sobre 

Perdas de Água da IWA se destacou. Essa metodologia considera que o volume de 
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perdas reais pode ser reduzido significativamente através da implementação de 

quatro ações específicas, como mostrado na Figura 6. Essa metodologia é 

amplamente aceita pela comunidade técnica e é frequentemente replicada em vários 

livros, teses e trabalhos técnicos e científicos (BEZERRA, 2013). A Figura 5 mostra 

as etapas do controle de vazamentos, dependendo do nível, com os respectivos 

métodos que devem ser adotados. 

 

Figura 5 – Ações de combate às Perdas Reais 

 

Fonte: modificado ABES (2015). 

 

Em síntese as ações a serem tomadas são descritas a seguir 

(TARDELLI FILHO, 2004): 

 

• Gerenciamento de Pressões: Isso envolve o uso de zoneamento 

piezométrico e equipamentos para ajustar as pressões, permitindo que elas 

estejam de acordo com as normas estabelecidas e sejam adequadamente 

estabilizadas. 

• Controle Ativo de Vazamentos: Isso envolve a identificação e reparo de 

vazamentos não visíveis que podem ser detectados por métodos acústicos. 
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É uma atividade essencial em qualquer programa de redução de Perdas 

Reais e sua eficácia depende do planejamento da atividade, da qualidade 

da mão de obra e dos recursos materiais e tecnológicos disponíveis. 

• Agilidade e Qualidade no Reparo dos Vazamentos: A operadora de 

saneamento deve criar uma logística para reparar os vazamentos visíveis 

e não visíveis rapidamente, além de treinar a mão de obra e usar materiais 

e métodos adequados para os reparos. 

• Gerenciamento da Infraestrutura: Isso envolve a busca pela boa 

execução das implantações das tubulações e a substituição das mesmas 

quando o histórico de problemas justificar. É a atividade mais importante 

para combater as Perdas Reais, com resultados definitivos e duradouros, 

mas com custos mais altos. 

 

A experiência prática mostrou que o combate aos vazamentos é uma 

tarefa contínua. Independentemente do nível de perda do sistema, a continuação das 

ações é extremamente importante para manter bons índices (BEZERRA, 2013).  

 

 3.3.2 Perdas aparentes (comerciais) 

 

As perdas aparentes, também conhecidas como perdas não físicas ou 

comerciais, referem-se à quantidade de água que foi realmente usada pelos 

consumidores, mas que, por algum motivo, não foi registrada ou contabilizada. Isso 

resulta na perda de receita para a empresa prestadora de serviços (SNIS, 2023). 

Essas falhas acontecem por causa de erros na medição (como 

hidrômetros que não funcionam corretamente, submedição, leituras incorretas, 

fraudes e problemas na calibração dos hidrômetros), consumo não autorizado (como 

ligações clandestinas ou irregulares, conhecidas como "gatos"), problemas no sistema 

de coleta de dados (como falhas no registro comercial e outras situações) e erros na 

estimativa de consumos não medidos (como estimativas para calcular o consumo de 

propriedades sem hidrômetros). Nesses casos, a água é usada, mas a empresa de 

serviços não a cobra, resultando em perda financeira (SABESP, 2014). 

Por ser um problema comum nas empresas de saneamento, existem 

ações para combater esses desafios e evitar prejuízos financeiros. Segundo 

informações da SABESP (2014), algumas medidas incluem gerenciar os instrumentos 
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de medição, trocando-os preventivamente quando envelhecem, para evitar erros de 

medição. Além disso, é importante monitorar as variações no consumo com inspeções 

no local e investigar denúncias dos consumidores para identificar possíveis 

irregularidades, como fraudes. A modernização contínua dos sistemas que processam 

e consolidam os dados de consumo e faturamento também ajuda a reduzir falhas na 

coleta de dados. Manter o cadastro comercial dos consumidores atualizado, 

eliminando ligações sem hidrômetro, e agilizar o registro de novas ligações contribuem 

para uma estimativa mais precisa dos consumos não medidos. 

Parte importante das Perdas Aparentes, os erros de medição e 

faturamento geralmente ocorrem devido a fatores como a idade e a condição dos 

medidores, erros de dimensionamento dos medidores, erros de leitura, falta de leituras 

devido à falta de acesso aos medidores, ou erros nos processos de faturamento 

(registro e processamento de dados) e nas estimativas de consumo (BEZERRA, 

2013). As ações mais importantes para controlar as perdas aparentes incluem: 

 

• Melhoria dos sistemas de macromedição. 

• Melhoria da micromedição - adequar os hidrômetros aos perfis de consumo 

dos usuários, em especial aos dos grandes consumidores. 

• Avaliação e correção da instalação dos hidrômetros. 

• Setorizar a leitura dos hidrômetros com a participação dos projetistas e 

operadores. 

• Troca periódica e otimizada de hidrômetros. 

• Combate a fraudes em ligações ativas e inativas. 

• Regularização de ligações em áreas não hidrometradas, ou seja, a busca 

por 100% de hidrometração. 

• Gestão eficiente do sistema comercial. 

 

Da mesma forma que para as Perdas Reais, o Grupo de Trabalho sobre 

Perdas de Água da IWA sugere um conjunto de ações para reduzir o volume de perdas 

aparentes a um nível econômico. A Figura 6 lista as principais ações para combater 

as Perdas Aparentes.  
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Figura 6 – Ações de combate as Perdas Aparentes 

 

Fonte: modificado ABES (2015). 

 

Segundo a Sabesp (2014), podemos sintetizar a Figura 7 da seguinte 

forma:  

 

• Erros de Medição: Os volumes medidos pelos hidrômetros são 

frequentemente menores do que os reais, devido a vários fatores, como a 

existência de caixas d’água com boia, o tempo de instalação do hidrômetro 

ou a instalação inclinada do mesmo. 

• Consumos Não Autorizados: Isso inclui fraudes e ligações clandestinas nos 

hidrômetros ou cavaletes, bem como o roubo de água nos hidrantes 

públicos. 

• Erros no Sistema de Coleta de Dados: Isso inclui problemas encontrados 

no sistema de macromedição e nos sistemas de apuração de consumos, 

falhas no Cadastro Comercial e outras anomalias nos processamentos dos 

sistemas comerciais da companhia de saneamento. 

• Erros na Estimativa de Consumos Não Medidos: Isso se refere às 

estimativas necessárias para valorar os consumos dos imóveis conectados 

que não possuem hidrômetros. 
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As ações para combater esses problemas incluem: 

 

• Gerenciamento da Hidrometria: Isso envolve o monitoramento dos 

hidrômetros instalados, com a priorização e substituição daqueles sujeitos 

a maiores submedições. 

• Combate às Fraudes e Irregularidades: Isso envolve o monitoramento das 

variações de consumos dos clientes, com a identificação de potenciais 

irregularidades e posterior regularização dos problemas constatados. 

• Modernização do Sistema Comercial: Isso envolve a implantação e 

modernização permanente dos sistemas informatizados que processam e 

consolidam os dados das atividades ligadas à apuração de consumos. 

• Atualização do Cadastro Comercial: Isso envolve a manutenção do 

cadastro atualizado, eliminação de ligações sem hidrômetros e agilidade 

no cadastramento das novas ligações. 

 

 3.3.3 Nível Econômico de Perdas – NEP 

 

O Nível Econômico de Perdas (NEP) é o valor mínimo em que os custos 

relacionados à água se equiparam aos custos de controle de perdas. Em outras 

palavras, é o ponto em que o custo para recuperar 1 metro cúbico é maior do que o 

custo para produzir e distribuir 1 metro cúbico de água tratada (AGUIAR, 2023). Esta 

definição pode variar de acordo com as características de cada sistema, considerando 

a disponibilidade de água, os custos de exploração, os custos de distribuição e os 

custos das ações operacionais para combater as perdas (ABES, 2015). 

A ferramenta de avaliação do NEP é útil para várias finalidades, como a 

elaboração de planos municipais de saneamento básico, contratos de concessão de 

serviços, estabelecimento de metas internas, e outras aplicações. Em particular, ela 

também pode ser usada para definir destinações específicas ou incentivos, como na 

regulação (WYATT, FERREIRA, et al., 2021). 
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 3.3.4 Medição 

 

Medir o volume de água em cada parte do Balanço Hídrico é muito 

importante para entender onde estamos perdendo água. Sem essa informação, não 

se pode fazer um planejamento eficaz para melhorar a operação do sistema de 

fornecimento de água (ABES, 2015).  

Segundo ABES (2015) a medição do volume de água é feita por duas 

maneiras: 

• Macromedição: é a medição principal de todo o Balanço Hídrico, realizada 

na apuração dos volumes produzidos nas Estações de Tratamento de Água 

(ETA), disponibilizados à distribuição ou mesmo apurados em subsetores 

ou outras compartimentações operacionais das redes de distribuição de 

água. 

• Micromedição: é a medição dos volumes de água na entrada dos 

consumidores finais (residências, imóveis comerciais, indústrias), em que 

são feitas leituras periódicas nos hidrômetros instalados. A totalização 

dessas leituras, em um intervalo de tempo, é que vai ser confrontada com 

a macromedição apurada nesse mesmo intervalo de tempo. 

 

ABES (2015) complementa que para preencher o Balanço Hídrico, é 

importante minimizar as parcelas não medidas, aquelas que requerem estimativas. É 

tão importante medir bem quanto medir bastante, com os medidores calibrados e os 

fluxos nas faixas ideais de funcionamento do medidor. A sistematização do uso do 

Balanço Hídrico, em um sistema como um todo ou em partes dele, é uma ferramenta 

técnica e gerencial útil para a consecução de uma verdadeira “Auditoria das Águas” 

pela companhia de saneamento. Além disso, na efetiva avaliação e gestão das 

perdas, as medições não se restringem apenas aos volumes, mas também a outros 

parâmetros operacionais importantes, tais como as pressões em pontos notáveis do 

sistema e a medição de níveis em reservatórios setoriais. É importante lembrar que 

em todo processo que envolve medição, uma faixa de imprecisão estatística está 

sempre presente, maior ou menor conforme a tecnologia de medição empregada, as 

condições locais de instalação do medidor e as condições de fluxo de água (no caso 

dos medidores de vazão). Nos casos em que não há medição, recorre-se às 

estimativas, cujos valores têm, naturalmente, maiores faixas de imprecisão. 
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 3.4 CICLO DA INFORMAÇÃO NO COMBATE ÀS PERDAS 

 

O Ciclo da Informação é representada no processo onde se ocorre o a 

transferência da informação, o que caracteriza o fluxo informacional. O sistema de 

transferência é caracterizado como cíclico, e nele os usuários da informação também 

podem ser produtores de informação, ressaltando que os elementos que compõem os 

ciclos da informação consistem em produção e organização para distribuição e acesso 

à informação (CONDURÚ, 2017).  

A fase de produção e armazenamento de dados do ciclo da informação 

é essencial para evitar a prática de valores estimados, sendo a sistematização o 

segundo passo necessário na organização detalhada dos dados produzidos e 

coletados para obter informações sobre a situação de cada setor (CONDURÚ, 2017). 

Com a necessidade da sistematização e organização dos dados no setor 

do saneamento básico, foi criado em 1996, o Sistema Nacional de Informação sobre 

o Saneamento (SNIS), que está vinculado à Secretaria Nacional do Saneamento do 

Ministério do Desenvolvimento Regional, com o intuito de reunir em âmbito nacional 

as informações de caráter  institucional, administrativo, operacional, gerencial, 

econômico-financeiro, contábil e de qualidade da prestação de serviços de 

saneamento básico em áreas urbanas das quatro componentes do saneamento 

básico sendo eles: Água e Esgotos, Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos e 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas (SNIS, 2023). 

Os principais objetivos do SNIS são: planejamento e execução de 

políticas públicas, orientação da aplicação de recursos, conhecimento e avaliação do 

setor saneamento, avaliação de desempenho dos serviços, aperfeiçoamento da 

gestão, orientação de atividades regulatórias e de fiscalização, exercício do controle 

social (SNIS, 2023). 
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Figura 7 - Ciclo Anual do SNIS 

 
Fonte: (MDR, 2022). 

 

Para a avaliação do desempenho do serviço de saneamento no Brasil, 

o SNIS se baseia em 84 indicadores, sendo que 43 são de domínio operacional e de 

qualidade do serviço (MUNDIM e JUNIOR, 2017).  

Como os custos das perdas de água são repassados aos consumidores 

finais, estes podem prejudicar o direito humano à água potável que é reconhecido pela 

ONU, assim como o princípio da universalização do acesso aos serviços de 

saneamento básico estabelecido na Lei nº 14.026/2020. Neste contexto, uma ação 

ordenada e eficaz de avaliação contínua ao combate as perdas, aliada as ações 

estruturantes e programas de avalições, são crucias. Ao mesmo tempo, as ações do 

SNIS, que revelam as perdas nos prestadores de serviços brasileiros de saneamento, 

fornecem controle social aos diferentes atores e subsidiam as atividades de 

fiscalização e controle do órgão regulador (MDR, 2022). 

 

3.4.1 Indicadores de desempenho 

 

Indicadores de desempenho de perdas de água são medidas que 

permitem avaliar o grau de eficiência e eficácia dos sistemas de abastecimento de 

água na prevenção e redução das perdas. Estes indicadores podem ser utilizados 
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para monitorar, comparar e melhorar a qualidade dos serviços prestados aos usuários 

(BIASUTTI e COELHO, 2019). 

O relatório anual de 2012 do Grupo Regional de Trabalho de 

Benchmarking da ADERASA (Asociación de Entes Reguladores de Água Potable y 

Saneamiento de Las Americas) apresenta diretrizes para a criação de um sistema 

eficaz de indicadores. O grupo de indicadores de desempenho deve atender a certos 

critérios:  

• Cada indicador deve prover informação significativa e diversa de outros 

indicadores do sistema;  

• A definição dos indicadores, e das variáveis, deve ser inequívoca;  

• Devem ser estabelecidos apenas os indicadores essenciais para a 

avaliação efetiva do desempenho do prestador.  

Por sua vez, cada indicador de desempenho deve ser:  

• Claramente definido, com um significado conciso;  

• Obtido de maneira razoável (que depende das variáveis utilizadas);  

• Auditável;  

• Tão universal quanto possível e prover uma medida que seja independente 

das condições particulares da prestação;  

• Simples e de fácil compreensão; 

• Quantificável de forma a prover uma medida objetiva do serviço, evitando 

qualquer apreciação subjetiva (ADERASA, 2012). 

 

Após examinar as informações e indicadores do SNIS e de discutir 

amplamente na Câmara Técnica de Saneamento da Abar, foram selecionados 16 

indicadores. Esses indicadores compõem o “Grupo Padrão de Indicadores”, que será 

usado como referência para auditoria de processos e certificação de informações, 

sendo eles divididos em suas dimensões (ADERASA, 2012): 

 

• Universalização 

✓ Índice de Atendimento Urbano de Água (IN023);  

✓ Índice de Atendimento Urbano de Esgoto Referido aos Municípios 

Atendidos com Água (IN024); 

✓ Índice de Tratamento de Esgoto (IN016).  
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• Qualidade  

✓ Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (IN084); 

✓ Extravasamentos de Esgotos por Extensão de Rede (IN082). 

• Eficiência 

✓ Índice de Perdas na Distribuição (IN049); 

✓ Índice de Produtividade de Pessoal Total (IN102); 

✓ Despesa Média Anual por Empregado (IN008); 

✓ Índice de Despesa por Consumo de Energia Elétrica nos Sistemas de 

Água e Esgotos (IN060); 

✓ Despesa de Exploração por m³ faturado (IN026); 

✓ Índice de Hidrometração (IN009); 

✓ Índice de Macromedição (IN011). 

• Econômico-Financeiro 

✓ Margem da Despesa de Exploração (IN030). 

• Socioambiental 

✓ Embora seja muito importante, o SNIS não tem indicadores que 

possam ser usados para esta dimensão. Os titulares, reguladores, 

prestadores e o Ministério das Cidades devem trabalhar juntos para 

resolver essa questão. A criação do Sistema Nacional de Informações 

em Saneamento Básico (SINISA) deve possibilitar a coleta de alguns 

indicadores socioambientais. 

• Contexto 

✓ Extensão da Rede de Água por Ligação (IN020); 

✓ Densidade de Economias de Água por Ligação (IN001); 

✓ Consumo Médio de Água por Economia (IN053). 

 

A seleção destes indicadores teve como objetivo abranger as dimensões 

mais importantes da prestação de serviços, incluindo indicadores que pudessem ser 

aplicados diretamente e que utilizassem informações essenciais do setor que 

pudessem ser auditadas e certificadas (CTSAN, 2014). 

Dentre os indicadores listados acima, destaca-se os indicadores 

referentes a perdas na Quadro 6, por ter maior relevância neste estudo: 
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Quadro 6 - Indicadores operacionais de perdas relevantes 

Código SNIS  Indicador  Unidade 

IN009  Índice de hidrometração  % 

IN011  Índice de macromedição % 

IN013 Índice de perdas de faturamento % 

IN049  Índice de perdas na distribuição  % 

IN050  Índice bruto de perdas lineares  m³/dia.km 

IN051  Índice de perdas por ligação L/lig.dia 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

De acordo com Nota Técnica CTSan-Abar 01/2014, os índices IN009 e 

IN011 são usados para avaliar a eficiência da micromedição e macromedição, 

respectivamente, o índice IN009 mostra a relação entre o número de ligações ativas 

micromedidas e o total de ligações ativas. Já o índice IN011 representa a proporção 

do volume de água disponível para distribuição que foi medido. 

O indicador Índice de perdas de faturamento, IN013, compara o volume 

de água faturado com o volume de água disponível para distribuição. Este último é o 

volume produzido menos o volume de serviço, ou seja, os volumes usados para 

atividades operacionais e especiais. 

O indicador Índice de perdas na distribuição, IN049, expressa em 

percentual o impacto das perdas físicas e aparentes pela diferença entre o volume de 

água consumido e o volume de água produzido em relação ao volume produzido. O 

indicador IN050 expressa a mesma diferença do indicador anterior, mas em relação à 

extensão da rede. Por fim, o indicador Indice de Perdas por Ligação (IPL) expressa 

essa diferença entre o volume de água consumido e produzido em relação ao número 

de ligações ativas. 

Os indicadores Indice de Perdas na Distribuição (IPD) e Indice de Perdas 

por Ligação (IPL) são comumente usados para medir o nível de perdas. O IPD é um 

indicador percentual e é amplamente utilizado. No entanto, ele tem algumas limitações 

quando usado para comparar diferentes sistemas, pois fatores como grandes 

consumidores ou altos consumos per capita podem diminuir o valor percentual do 

nível de perdas e ocultar os valores reais. Por isso, a literatura sugere o uso do 

indicador IPL, que é expresso em litros por ligação por dia, pois ele seria mais 
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apropriado para comparações entre sistemas de abastecimento (ALBUQUERQUE, et 

al., 2019). 

Contudo Tardelli Filho (2016) cita:  

 
Não há indicador perfeito! No entanto, o mais fácil de ser entendido por todos 
é o “mais imperfeito” deles: o percentual. A IWA não recomenda seu uso, 
pelas distorções que ocorrem na comparação entre sistemas distintos 
(todavia, ainda é muito utilizado...) 
 

Os indicadores de perdas formam uma ferramenta importante para 

avaliar a eficiência dos sistemas de abastecimento de água (ABES, 2015). No entanto, 

a falta de padrões consistentes para determinar esses indicadores, juntamente com a 

falta de rigor no tratamento das informações, prejudica a confiabilidade dessa 

ferramenta, que geralmente é eficaz (LAMBERT, et al., 2014)  

Portanto, a atuação das Agências Reguladoras em favor do Princípio da 

Eficiência na prestação dos serviços de saneamento, conforme previsto na Lei federal 

nº 14.026/2020 (G, 2020), exige indicadores adequados para avaliar o desempenho 

na prestação de serviços e os índices de perdas em sistemas de abastecimento de 

água. Além disso, é necessário estabelecer diretrizes e metas, respeitando as escalas 

e características específicas de cada prestação de serviços. 

 

3.4.2 Distrito de Medição e Controle (DMC) 

  

Com objetivo de facilitar as intervenções voltadas para o controle e a 

redução das perdas, o sistema de abastecimento é segmentado em áreas menores e 

mais gerenciáveis, denominadas no do saneamento como Distritos de Medição e 

Controle (DMC). Conforme estabelecido pela norma ABNT NBR 12.218/2017, um 

Distrito de Medição e Controle é conceituado como uma área delimitada e isolável que 

possibilita a gestão do sistema por meio do monitoramento, medição e controle de 

vazões e/ou pressões. Esta estratégia permite a definição de indicadores 

operacionais, bem como a avaliação e controle de perdas, constituindo-se como uma 

ferramenta essencial na gestão eficiente dos recursos hídricos. 

A setorização de uma rede de abastecimento de água em DMC, é 

reconhecida globalmente como uma das práticas mais eficazes para a redução de 

perdas de água em sistemas de abastecimento público (FARLEY, et al., 2008). Essa 

estratégia permite uma compreensão mais aprofundada do sistema e facilita a 
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identificação e análise de problemas relacionados à pressão e vazão nas redes de 

distribuição. 

 

Figura 8 - Configuração típica em distritos de medição e controle. 

 
Fonte: (JUNIOR e VATAVUK, 2023) 

 

A criação de Distritos de Medição e Controle (DMC’s) é uma tarefa 

complexa e subjetiva, e é pouco provável que dois engenheiros proponham a mesma 

estrutura para um sistema de abastecimento idêntico (FARLEY, et al., 2008). Segundo 

a IWA (2007), a implantação dos DMC’s deve levar em conta diversos fatores, 

incluindo o nível atual de vazamentos, o nível econômico de perdas, o número de 

ligações de água, problemas de qualidade da água, requisitos de pressão mínima e 

máxima, capacidade de combate a incêndios, número de válvulas a serem fechadas, 

número de medidores de vazão, grandes consumidores, condições da infraestrutura, 

área geográfica, uso e ocupação da área, e topografia. 

Adicionalmente, elementos naturais do sistema, como estações 

elevatórias, boosters, válvulas redutoras de pressão (VRP), turbinas redutoras de 

pressão (TRP) e reservatórios de pequena capacidade, podem ser empregados na 

implantação dos DMC’s. As seções da rede de abastecimento com comportamento 

hidráulico, padrões de consumo, estado de conservação e parâmetros de qualidade 
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da água similares também devem ser levados em consideração para a definição dos 

DMC’s (GOMES, 2011). 

Segundo Junior e Vatavuk (2023), durante os estudos de implantação, é 

importante considerar as questões de operação e manutenção dos distritos de 

medição e controle, bem como a formação de equipes para a gestão dos mesmos. 

Isso envolve a coleta de dados (campo ou telemetria), equipes de análise e, em 

particular, os medidores de vazão, que possuem um custo de manutenção significativo 

e, em alguns casos, exigem a interrupção do abastecimento para sua manutenção. 

 

 3.5 TECNOLOGIAS APLICADAS AO CONTROLE DE PERDAS 

 

Oferecer um serviço de alta qualidade e eficiente na área de saneamento 

no Brasil se tornou um desafio significativo para os administradores públicos. 

Atualmente, os serviços de água e esgoto, especialmente nas grandes cidades, são 

muito requisitados pela população. Para acelerar o atendimento aos usuários, os 

prestadores de serviços precisam investir em tecnologias novas. Nesse contexto, é 

responsabilidade dos serviços e empresas de saneamento buscar soluções 

inovadoras onde a tecnologia desempenha um papel central, e o maior beneficiário 

seja o cliente (WOLFF, 2018). 

Vale notar que em todas as redes de distribuição existe algum 

vazamento, seja grande ou pequeno, portanto não são estanques. No entanto, taxas 

de perdas ao redor de 40% para abastecimento são, sem dúvida, inaceitáveis. É 

importante destacar que o alto índice de perdas não é uma característica exclusiva do 

Brasil, pois existem vários países com sistemas que têm índices acima da média 

brasileira (BEZERRA, 2013). 

Para podermos avaliar as tecnologias inerentes ao controle de perdas 

na distribuição de água, é importante separamos os dois tipos de perdas, Reais 

(físicas) e Aparentes (comercias),  como visto no método de balanço hídrico da IWA. 

 

 3.5.1 Equipamentos voltados para o combate as Perdas Reais 

 

De acordo com Tardelli Filho (2004), as ações mais importantes para 

controlar vazamentos podem ser resumidas como mostrado na Figura 9. É importante 

notar que gerenciar a pressão, que inclui reduzir a pressão e minimizar as oscilações, 
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traz resultados mais eficazes do que simplesmente reduzir a pressão da rede. A 

chance de rupturas aumenta mais com a variação de pressão do que com seu valor 

médio e máximo. Assim, reduzir a variação de pressão diminui a frequência de 

rupturas nos tubos e, consequentemente, reduz o volume perdido nos três tipos de 

vazamentos (inerentes, não visíveis e visíveis). 

 

Figura 9 – Resumo das ações para o controle de Perdas Reais 

 
Fonte: TARDELLI FILHO (2004). 

 

Observa-se na Figura 8, que em todas as medidas para corrigir os 

diversos tipos de vazamentos, o controle de pressão do sistema é uma parte essencial 

da solução em cada caso. Isso destaca a relevância dessa ação nos sistemas de 

distribuição de água. 

 

3.5.1.1 Equipamentos para controle da Pressão 

 

Considerando que o descontrole da pressão é uma das principais causas 

de perdas no sistema, podemos enumerar alguns equipamentos e tecnologias que 

são usados para controlar a pressão nas redes de distribuição: 

 

a) VRP – Válvula Redutora de Pressão: As válvulas redutoras de pressão (VRP) são 

usadas em sistemas hidráulicos, como abastecimento e irrigação, padronizando e 

controlando as pressões. Elas funcionam dissipando energia hidráulica, o que resulta 
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em uma perda de carga localizada (singular) e assim reduzindo os valores de pressão 

a jusante. Essas válvulas podem ser controladas mecanicamente ou eletronicamente, 

permitindo uma gestão mais eficiente dos níveis de serviço desejados. Existem vários 

tipos de VRP, sendo as mais comuns as válvulas de mola, de pistão e de diafragma. 

Esses dispositivos desempenham um papel importante no controle e redução de 

perdas de água. Ao controlar a pressão, também controlamos a ocorrência de 

vazamentos, pois eles dependem da pressão no sistema (MENDES, ARAÚJO e 

ALMEIDA, 2016). 

 

Imagem 1 - VRP - Válvula Redutora de Pressão 

 

Fonte: BERMAD (2019) 

 

b) TRP - Turbina Redutora de Pressão: Diferente da VRP, a TRP é uma turbina, 

onde o seu princípio de funcionamento é utilizar a diferença de pressão como força 

motriz, acionando um gerador elétrico, assim transformando a energia de pressão que 

resulta em energia elétrica. Com isto este equipamento se torna autossuficiente em 

energia. Dentre as características deste equipamento pode-se listar (DINIZ, et al., 

2022): 

 

• Controle da pressão: Possibilita o controle da pressão a jusante através da 

perda de carga singular imposta pelo rotor da turbina e por um perfil hidráulico 

que acionado por um pistão elétrico permite, maior ou menor, quantidade de 

água na tubulação, fazendo assim o controle “fino” da pressão.  

• Gerar energia elétrica:  Com a energia produzida, gerar receita através da 

modalidade de geração distribuída ou diminuir o consumo de energia elétrica 
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em ETA (Estação de tratamento de Água) e ETE (Estação de tratamento 

Efluente) através do sistema de compensação de energia.  

• Controlar e monitorar remotamente: Possibilita o monitoramento e controle da 

pressão por envio de dados através de redes de celulares, diminuindo a 

necessidade de deslocamento de equipes de campo gerando economia e 

rapidez em operações no sistema de distribuição.   

• Vários níveis de Pressão: Pode-se programar vários pontos de pressão em 

seu CLP (controlador lógico programável), com isto obter diferentes 

parâmetros de pressão ao longo do período. Por exemplo, trabalhar com uma 

pressão mais baixa no período noturno onde o consumo de água é menor e 

aumentar a pressão durante o dia onde geralmente se tem um consumo maior 

de água, fazendo de forma automática a mudança destes parâmetros. 

 

Imagem 2 - TRP - Turbina Redutora de Pressão 

 
Fonte: (HIDROTURBINAS, 2022) 

 

É importante destacar que o mercado também disponibiliza VRP´s 

pilotadas, que possibilita o controle de pressão em diferentes níveis. Nestas VRP´s 

pode se incluir o monitoramento e o comando a distância dos seus parâmetros, mas 

para isto é necessária uma fonte de energia externa como baterias ou placas solares 

para locais onde não possui energia elétrica. 
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c) Booster: Também referido como uma Estação Pressurizadora de Água ou, de 

forma mais simples, uma bomba pressurizadora. Este equipamento tem a capacidade 

de regular de maneira eficiente a pressão e a vazão da água. Esta regulação é 

realizada por meio de dispositivos eletrônicos e eletromecânicos, que permitem um 

controle mais preciso dessas variáveis (GASPARINI, 2017).  

 

Imagem 3 – Booster 

 
Fonte: CASAN (2021) 

 

O uso de um booster, ou estação pressurizadora de água, foi 

inicialmente visto como uma solução temporária para atender a necessidades 

específicas de abastecimento. Isso ocorria quando era preciso aumentar a pressão 

ou o fluxo de água no sistema, devido ao crescimento da população, à verticalização 

ou a outros fatores que resultavam em um aumento da demanda de água nos pontos 

mais altos dos setores de abastecimento. No entanto, antes de optar pelo uso do 

booster, é importante considerar a possibilidade de implementar soluções alternativas 

para melhorar o abastecimento, como a setorização de zonas de pressão e a 

implementação de redes de reforço, devido aos inconvenientes dos altos custos de 

manutenção dos equipamentos e do consumo de energia elétrica (ZANIBONI, 2009). 

Zamboni (2009) complementa que apesar disso, o booster tem sido 

usado para um controle efetivo das pressões, pois permite manter as pressões 

necessárias nos pontos mais altos, sem necessariamente aumentá-la por uma grande 

extensão. De toda forma o uso deste equipamento para controlar as perdas através 

do gerenciamento de pressões ainda não é completamente aceito no setor de 

saneamento.  
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d) Sensores de ruído: A detecção de perdas de água por ruído através de sensores 

em uma rede de distribuição de água é um processo que envolve a utilização de 

tecnologia de sensoriamento. Existem vários métodos, como sensores acústicos, de 

pressão e de fluxo, que monitoram constantemente as redes de água (ZANIBONI, 

2009). 

Um dos métodos mais comuns é o uso de sensores acústicos. Quando 

há um vazamento em uma tubulação, a água que escapa cria um ruído característico. 

Este ruído é captado por sensores piezoelétricos (microfones, hidrofones) que são 

conectados à tubulação (por exemplo: válvulas, hidrantes). O sinal captado é então 

transmitido para um correlador, onde os dois sinais são comparados (correlação) e a 

distância exata da fuga é calculada pelo atraso do sinal, a distância do sensor e a 

velocidade do som (JUNIOR, et al., 2020). 

Os dados coletados pelos sensores são analisados por sistemas de 

monitoramento em tempo real. Se um som de vazamento é detectado, o sistema pode 

alertar os operadores para que eles possam investigar e corrigir o problema (JUNIOR, 

et al., 2020). 

Além disso, existem também técnicas que utilizam discos de escuta, que 

amplificam os sons de vazamento de água por meio de auscultadores quando 

colocados contra uma superfície. Um técnico especializado será capaz de ouvir o som 

da água corrente no subsolo enquanto está viaja através das tubulações (ZANIBONI, 

2009). 

Imagem 4: Esquematização da análise de perdas por ruído. 

 
Fonte: JUNIOR, et al. (2020) 
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3.5.2 Equipamentos voltados para o combate as Perdas Aparentes 

 

Como visto no subcapítulo 3.2.2, um dos grandes problemas nas perdas 

aparentes são as submedições nos hidrometros devido a ineficiencia, falta ou idade 

dos mesmos. Segundo Ricardo Batista Santos, gerente do departamento de 

desenvolvimento operacional e de medidores da diretoria metropolitana da Sabesp, a 

principal meta no combate a este tipo de perdas é o uso de medidores de alta 

qualidade que são eficientes em baixas vazões. Isso permite diminuir a quantidade de 

água que é perdida devido à submedição, que é a água que não é registrada pelos 

medidores quando a vazão é baixa. Além disso, o avanço dessas tecnologias não 

apenas impede que os medidores sejam adulterados, mas também detecta 

rapidamente qualquer tentativa de adulteração (RUBIM, 2022). 

 

 3.5.2.1 Tipos de hidrômetros utilizados na micromedição 

 

A utilização de micromedidores (hidrômetros) na distribuição de água é 

um elemento chave para a gestão eficiente dos recursos hídricos, permitindo 

monitorar o consumo de cada ligação ativa de água e assegurar uma cobrança justa 

do serviço. Estudos indicam que a implementação desses dispositivos reduz perdas 

aparentes e contribui para uma gestão sustentável da distribuição de água. Quanto 

mais precisa for a leitura deste equipamento, melhor é a mensuração dos índices de 

perdas aparentes do sistema (GOMES, 2022). Os hidrômetros mais utilizados no 

mercado são:   

 

• Velocimétricos: Esses dispositivos são ativados pela velocidade da água 

agindo sobre uma parte móvel, que pode ser uma turbina, rodas de palhetas, 

uma hélice, entre outros. Eles também são conhecidos como taqueométricos 

(RECH, 1999). 

 

 

 

 



76 
 

Imagem 5 – Hidrômetro velocimétrico em corte 

 
Fonte: RUBIM (2022) 

 

• Volumétricos: Um fluxo é criado por uma peça, como um pistão ou disco, que 

se move dentro de uma caixa de medição. Essa caixa enche e esvazia de 

forma alternada e contínua, permitindo que, a cada giro ou oscilação, passe 

um volume exato de água (NIELSEN, J., et al., 2003). 

 

Imagem 6 – Hidrômetro volumétrico 

 
Fonte: HIDROVOLT (2023) 

 

Os hidrômetros volumétricos são mais precisos e sensíveis do que os 

velocimétricos. No entanto, eles possuem um sistema de câmara rotativa que requer 

uma construção muito precisa e pequenos espaços entre as paredes. Por causa disso, 

o dispositivo pode parar facilmente se alguma impureza ficar presa entre as paredes 

da câmara e da carcaça (RECH, 1999). 
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Segundo Gomes (2022), a chave para o futuro do saneamento, 

especialmente no que diz respeito à questão da submedição, reside na adoção de 

hidrômetros volumétricos. Em um experimento realizado em laboratório da Saneago 

de hidrometria, um hidrômetro volumétrico foi testado até a fadiga, processando 

quatro mil metros cúbicos de água. O desempenho do hidrômetro foi praticamente 

linear, com apenas dois por cento de submedição observada. Gomes (2022), 

complementa que os hidrômetros volumétricos são notáveis, embora seu custo seja 

um pouco mais alto, o retorno do investimento é alcançado em cerca de dois anos e 

meio a três anos. Portanto, eles representam um investimento que traz um grande 

retorno para a empresa. 
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4 METODOLOGIA 

 

A metodologia pode ser compreendida como a estratégia adotada para 

abordar a realidade, envolvendo tanto o pensamento quanto a prática. Ela engloba a 

teoria da abordagem, ou seja, o método, os instrumentos utilizados para aplicar o 

conhecimento, conhecidos como técnicas, e a contribuição única do pesquisador, que 

inclui sua experiência, habilidades pessoais e sensibilidade. Portanto, a metodologia 

é uma combinação de elementos teóricos, práticos e pessoais que orientam a 

pesquisa (MINAYO, DESLANDES e GOMES, 2015) . 

A metodologia começa com a pesquisa, que é um processo de 

investigação focado em um problema específico, uma questão ou uma pergunta. Esta 

abordagem permite uma análise aprofundada e sistemática do tópico em questão 

(MINAYO, DESLANDES e GOMES). Para tanto, a metodologia utilizada nesta 

pesquisa terá uma abordagem qualitativa e sua natureza aplicada, busca a resolução 

do problema de pesquisa e analisar as ações de combate as perdas de água em 

determinado setor da cidade de Franca localizada no estado de São Paulo. 

O local escolhido para a referente pesquisa foi o Distrito de Medição e 

Controle (DMC) Jardim Esmeralda, Franca/SP, por se tratar de um setor da cidade 

com uma rede de distribuição antiga e com altos índices de perdas.  

Para atingir o objetivo desta pesquisa, foram estabelecidas as seguintes 

etapas: 

• Pesquisa documental sobre o conceito de cidades inteligentes, estrutura dos 

sistemas de distribuição de água, tipo de perdas e tecnologias existentes para 

o combate as perdas.   

• Levantamento dos dados de perdas reais do setor DMC Jardim Esmeralda, 

através dos indicadores da empresa de saneamento. 

• Levantamento das ações efetivas no combate as perdas através de 

entrevistas com os responsáveis pelo controle de perdas e operação e 

manutenção do sistema. 

• Mensurar a eficácia das ações adotadas do antes e depois através dos 

indicadores, no que tange a possível redução do volume de água perdido por 

ligações ativas. 
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4.1 PESQUISA DOCUMENTAL 

 

De acordo com Medeiros (2009), a pesquisa documental envolve a 

coleta e análise de documentos que são relevantes para um estudo. Essas análises 

devem ser conduzidas com base nas categorias analíticas da pesquisa, mencionadas 

no referencial teórico dos Capítulos 2 e 3. O objetivo é fornecer informações que 

ajudem a entender melhor o fenômeno que está sendo estudado. 

No estudo documental empreendido, a relevância da água para o 

Desenvolvimento Regional foi meticulosamente examinada, assim como a sua 

importância para a saúde da população. Além disso, o conceito de Cidades 

Inteligentes e todos os elementos que compõem os Sistemas de Abastecimento de 

Água (SAA) foram objeto de análise detalhada. 

Os conceitos e componentes das perdas, tanto reais quanto aparentes, 

foram analisados de maneira rigorosa. A pesquisa destacou a importância da 

competência em informação no âmbito do saneamento para orientar a construção das 

Cidades Inteligentes. Adicionalmente, as tecnologias existentes para combater as 

perdas de água foram examinadas, evidenciando a necessidade de estratégias 

eficazes para a gestão dos recursos hídricos. 

 

4.2 LEVANTAMENTO DOS DADOS DE PERDAS REAIS DO SETOR DMC JARDIM 

ESMERALDA 

 

Nesta etapa da pesquisa, foram levantados os dados referentes as 

perdas no DMC Jardim Esmeralda, através de consultas ao Centro de Controle e 

Operação (CCO) da empresa responsável pelo saneamento na cidade de Franca.  

As informações coletadas foram organizadas com o objetivo de 

compreender a situação do fornecimento de água no setor, identificando questões 

operacionais e fornecendo dados para o estudo de combate as perdas. 

Neste estágio, também foram realizadas visitas ao local e coletados 

dados com o provedor do serviço de abastecimento de água, com o objetivo de 

identificar a localização e verificar: 

 

• Os equipamentos de controle de pressão, macromedição e micromedição 

instalados no setor.  
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• A quantidade, condição, diâmetro, extensão e material da rede de distribuição; 

 

4.3 LEVANTAMENTO DAS AÇÕES EFETIVAS NO COMBATE AS PERDAS 

 

Esta etapa da pesquisa descreve a metodologia utilizada para o 

levantamento das ações efetivas no combate às perdas no DMC Jardim Esmeralda. 

A estratégia adotada envolve a realização de entrevistas semiestruturadas com os 

principais atores responsáveis pelo combate às perdas, desde o gerente responsável 

por perdas, passando pelos engenheiros e concluindo as entrevistas com os 

operadores de campo. 

 

4.3.1 Entrevistas Semiestruturadas 

 

As entrevistas semiestruturadas são uma ferramenta de pesquisa 

qualitativa que permite ao pesquisador explorar em profundidade os temas de 

interesse, enquanto oferece aos entrevistados a liberdade de expressar suas opiniões 

e experiências em suas próprias palavras (CASTRO e OLIVEIRA, 2022). Neste 

estudo, as entrevistas semiestruturadas foram usadas para identificar os principais 

problemas e gargalos para efetuar as ações de combate às perdas. As perguntas da 

entrevista conforme descritas no APÊNDICE A, foram projetadas para explorar as 

experiências, percepções e opiniões dos entrevistados sobre as ações de combate às 

perdas. As perguntas serão abertas, permitindo aos entrevistados expressar 

livremente suas opiniões e experiências. As entrevistas foram gravadas e transcritas 

para análise posterior. 

Entre os entrevistados, o Representante 1 ocupa o cargo de gerente de 

divisão e operação, o Representante 2 desempenha as funções de engenheira de 

operação e manutenção, e o Representante 3 atua como agente de saneamento 

ambiental. 

 

4.3.2 Triangulação das Informações 

 

A triangulação das informações foi realizada para garantir a validade e 

credibilidade dos dados coletados. Isso envolve a comparação e a correlação das 

informações obtidas de diferentes fontes e através de diferentes métodos (SANTOS, 
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RIBEIRO, et al., 2020). Neste estudo, a triangulação será realizada através da 

comparação das informações obtidas das entrevistas com o gerente, engenheiro e 

técnicos de campo, envolvidos no processo. 

 

4.4 MENSURAR A EFICÁCIA DAS AÇÕES ADOTADAS NO COMBATE AS PERDAS  

 

A análise dos dados coletados e as informações obtidas pelas 

entrevistas, permitiu a identificação das ações efetivas no combate às perdas e a 

compreensão dos desafios enfrentados pelo prestador de serviço de saneamento 

básico no DMC Jardim Esmeralda. 

Além das características operacionais das unidades do DMC, também 

serão pesquisadas informações gerenciais e administrativas do SAA, como: a 

quantidade de economias ativas e inativas no SAA, a forma de cobrança pelo uso de 

água, a forma de identificação dos vazamentos e danos na rede, a frequência de 

reparos e o número médio deslocamento da equipe de manutenção. 

Com essas informações, foi possível analisar o cenário atual do 

desempenho operacional e da sustentabilidade econômica do setor atendido pelo 

DMC Jardim Esmeralda. Além disso, essas informações servirão como referência 

para o estudo e proposta de solução para diminuição das perdas de água. 
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5 ESTUDO DE CASO DMC JARDIM ESMERALDA 

 

Neste capítulo, procedeu-se à análise dos resultados obtidos e das 

tecnologias empregadas no programa destinado ao controle e redução das perdas 

reais de água no DMC Jardim Esmeralda, situado na cidade de Franca, estado de 

São Paulo. Os dados e resultados utilizados foram gentilmente cedidos pela empresa 

responsável pelos serviços de saneamento na cidade. Realizou-se análises dessas 

informações com o cruzamento das informações obtidas nas entrevistas com os 

representantes da empresa de saneamento, explorando as oportunidades de 

aprimoramento no que se refere ao combate às perdas reais em outros locais da 

distribuição de água. Esse processo de investigação, ao buscar compreender o 

fenômeno no seu contexto real e específico, segue a abordagem de estudo de caso 

proposta por Yin (2015), que destaca a relevância dessa estratégia para examinar 

fenômenos contemporâneos em profundidade e dentro de seu contexto, 

especialmente quando as fronteiras entre fenômeno e contexto não são claramente 

definidas. 

 

5.1 PERDAS DE ÁGUA EM FRANCA 

 

No Ranking do Saneamento do Instituto Trata Brasil de 2024 com base 

nos dados do SNIS de 2022, a cidade de Franca apresenta um índice de perdas IN049 

de 25,80%, colocando a cidade na 18° posição entre as melhores cidades do Brasil 

como mostra o Quadro 7 (GO ASSOCIADOS, 2024). 

No mesmo Ranking para o indicador IPL, dentre a seleção de 100 

municípios em análise, foi observado que 19 deles apresentam índices de perdas por 

ligação aquém do ideal fixado, 216 litros por ligação por dia. Além disso, constatou-se 

que mais de um terço da amostra, equivalente a 35 municípios, registra perdas que 

excedem em mais do que o dobro o limite estabelecido pela Portaria 490/2021. Esses 

dados evidenciam um considerável potencial de mitigação das perdas hídricas por 

ligação diária nesses locais (GO ASSOCIADOS, 2024). A análise do Quadro 8, 

permite identificar que a cidade de Franca aparece com nota máxima neste quesito, 

apresentando uma perda de 142,08 litros por ligação dia (GO ASSOCIADOS, 2024).  
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Quadro 7 - Melhores e piores municípios conforme o indicador IN049 

 
Fonte: SNIS 2022: Elaborado por GO Associados 
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Quadro 8 - Melhores e piores municípios conforme o indicador IN051 

 
Fonte: SNIS 2022: Elaborado por GO Associados 

 

A análise do Quadro 8, permite identificar que a cidade de Franca 

aparece com nota máxima neste quesito, apresentando uma perda de 142,08 litros 

por ligação dia, sendo a oitava melhor cidade neste indicador. 
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5.2 CARACTERIZAÇÃO DO DMC JARDIM ESMERALDA 

 

Iniciando a análise do DMC Jardim Esmeralda tem-se que ele atende 11 

bairros, sendo eles:  

 

Quadro 9 - Bairros atendidos pelo DMC Jardim Esmeralda 

Distrito Ind. Onofre Jacometti 
 

Recanto Campestre Ouro Verde 
 

Chácara Ouro Verde 
 

Recanto Bom Jardim 
 

Jardim Esmeralda 
 

Recanto Campestre Real 
 

Jardim Simões 
 

Recanto Morada do Sol 
 

Jardim Zelinda 
 

Residencial Piamalin 
 

Parque Florestal 
  

 

Segundo informações da companhia de saneamento, o DMC Jardim 

Esmeralda possui cerca de 969 ligações ativas, atendendo uma população 

aproximada de 3.500 pessoas com uma rede de distribuição de aproximadamente 

27Km.  

 

Imagem 7 – Setor DMC Jardim Esmeralda 

 
Fonte: Google Earth (2024). 
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A rede de abastecimento do DMC Jardim Esmeralda possui mais de 30 

anos de uso. Durante muitos anos o controle de pressão não foi efetivo neste setor, o 

que implicou em um grande número de ações de reparos ocasionando desgaste dos 

ramais e adutoras. Em 2006, foi implantado o controle de pressão no DMC com a 

introdução de uma VRP mecânica na adutora principal, o que diminuiu a ocorrência 

dos reparos e por consequência a melhora no índice de perdas do setor.  

Outro desafio significativo deste DMC é a grande distância de 

aproximadamente 10 km entre a sede da companhia e o local. Este fator contribui para 

um tempo de resposta mais longo, tornando-se um ponto sensível no sistema de 

abastecimento de água, como explica o representante 1 da companhia. 

 

5.3 RESULTADO DAS ENTREVISTAS 

 

O DMC Jardim Esmeralda sempre foi uma área crítica para o controle 

de perdas de água na cidade de Franca. Até 2019, as dificuldades enfrentadas na 

medição precisa das perdas tornavam desafiador o cálculo do indicador de perda IPL 

no setor, devido à falta de equipamentos adequados para macromedição. Conforme 

relatado pelo Representante 1, estimava-se que o índice de perda antes de 2019 fosse 

de aproximadamente 200 litros por ligação dia. No entanto, esse número era apenas 

uma estimativa preliminar, já que a quantidade de vazamentos recorrentes na área 

indicava que as perdas poderiam ser ainda maiores. 

Um dos maiores problemas, conforme apontado pelo Representante 3, 

estava relacionado à topografia do Jardim Esmeralda, que, mesmo com a instalação 

da válvula redutora de pressão (VRP), não conseguia manter um controle preciso das 

pressões, devido ao terreno acidentado. Mesmo com a VRP, a mesma não conseguia 

controlar a pressão elevada em certos pontos do DMC, o que causava vazamentos 

constantes, exigindo geofonamentos frequentes e intervenções corretivas repetidas. 

Para enfrentar essa situação, foram necessárias medidas preventivas e 

corretivas mais avançadas. A instalação da Turbina Redutora de Pressão (TRP), em 

2019, foi um divisor de águas no combate às perdas no DMC Jardim Esmeralda. De 

acordo com o Representante 1, a TRP não apenas contribuiu para o controle da 

pressão, mas também permitiu a geração de energia elétrica, o que ajudou a 

automatizar o monitoramento remoto do sistema de abastecimento. Esse controle 

possibilitou que a equipe técnica identificasse rapidamente qualquer anomalia, como 
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oscilações de pressão que indicavam a presença de vazamentos. Isso resultou em 

uma significativa redução dos índices de perda, que caíram de 200 litros para algo 

entre 60 e 120 litros por ligação dia, em certos períodos. 

O impacto da TRP e de outras inovações tecnológicas foi perceptível 

tanto em termos de eficiência operacional quanto de economia. O Representante 2 

ressaltou que, além do controle da pressão, ações de geofonamento atrelado a 

inteligência artificial e detecção de vazamentos, foram importantes para identificar 

vazamentos não visíveis. Essas ações preventivas evitaram que a rede sofresse 

danos maiores, postergando a necessidade de remanejamento de trechos antigos de 

tubulação, o que representaria um alto custo para a companhia. 

Além das soluções tecnológicas, houve também um importante trabalho 

de conscientização e capacitação da equipe. O Representante 3 relatou que, em 

2019, a equipe técnica recebeu treinamentos específicos para operar os novos 

equipamentos e realizar a manutenção das máquinas, como a TRP. O treinamento foi 

essencial para garantir que as tecnologias fossem utilizadas corretamente, 

minimizando os riscos de falha e maximizando os resultados. 

Por outro lado, a implementação dessas inovações enfrentou barreiras 

significativas. O Representante 1 destacou a burocracia inerente a própria natureza 

da empresa, que dificulta a especificação e contratação de novas tecnologias. A 

necessidade de passar por processos licitatórios rigorosos, muitas vezes sem 

possibilidade de direcionar para tecnologias específicas, retarda a adoção de 

inovações. Esse entrave burocrático foi citado como um dos maiores desafios para a 

empresa se modernizar e expandir o uso de tecnologias como as TRPs em outras 

áreas. 

Outro desafio relevante apontado foi a resistência de alguns funcionários 

às novas tecnologias. O Representante 2 mencionou que parte da equipe mostrava 

resistência à automação e às novas ferramentas tecnológicas, temendo que a adoção 

dessas inovações pudesse reduzir postos de trabalho. No entanto, ele argumentou 

que, na realidade, as novas tecnologias permitiram que os colaboradores se 

concentrassem em atividades mais nobres e estratégicas, ao invés de tarefas 

repetitivas e operacionais, como o monitoramento manual de válvulas. 

Mesmo com esses desafios, o sucesso do DMC Jardim Esmeralda se 

deu por uma combinação de fatores, incluindo a adoção de tecnologias avançadas e 

o engajamento da equipe local. O Representante 1 destacou que a cultura de combate 
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às perdas na companhia, já estava consolidada desde os anos 2000, quando as 

primeiras preocupações com o desperdício de água começaram a ser disseminadas 

pela liderança local. Essa cultura foi fundamental para a aceitação e resultados no 

combate às perdas no DMC. 

Adicionalmente, o uso de telemetria e automação permitiu uma gestão 

mais eficiente do sistema de abastecimento. A telemedição e o telecomando 

reduziram significativamente o tempo de resposta para identificar e corrigir 

vazamentos, além de minimizar a necessidade de intervenções manuais constantes. 

Essa tecnologia permitiu à equipe identificar problemas em tempo real, como 

oscilações de pressão, que anteriormente demoravam a ser detectados. 

Outro ponto de destaque foi a utilização de inteligência artificial no 

processo de detecção de vazamentos. O Representante 2 explicou que a empresa 

começou a trabalhar com startups que oferecem soluções baseadas em inteligência 

artificial, permitindo a detecção de vazamentos sem a necessidade de profissionais 

altamente especializados no uso de geofones. Isso foi particularmente útil durante a 

pandemia de COVID-19, quando a equipe técnica foi reduzida, mas a demanda por 

manutenção preventiva continuou. 

Ainda assim, apesar de todos os avanços, há desafios a serem 

superados. O Representante 1 mencionou que, embora a telemetria já cubra 

aproximadamente 40% dos DMCs de Franca, ainda há limitações para a 

implementação em larga escala, devido a restrições legais e à complexidade dos 

processos de contratação. Além disso, há uma necessidade de maior disseminação 

das tecnologias desenvolvidas na sede em São Paulo para as demais unidades do 

interior, algo que poderia acelerar a modernização da companhia como um todo. 

O Representante 1 conclui que as medidas adotadas não apenas 

reduziram significativamente os índices de perda, mas também otimizaram a utilização 

dos recursos humanos e financeiros da companhia. No entanto, o caso também expõe 

os desafios estruturais e culturais que precisam ser superados para que essas 

inovações possam ser aplicadas de forma mais ampla e eficiente. 
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5.4 EQUIPAMENTOS E AÇÕES ADOTADAS NO DMC JARDIM ESMERALDA 

 

5.4.1 TRP: Turbina Redutora de Pressão e o envio de mensagens em tempo real 

 

Em 2019, com o intuito de melhorar as perdas de água e aproveitar o 

potencial hidro energético da rede, foi instalado uma Turbina Redutora de Pressão 

(TRP) em substituição a Válvula Redutora de Pressão (VRP) existente no local. Na 

ocasião, o protótipo da TRP foi instalado com intenção de promover o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento do equipamento, auxiliando no controle e 

monitoramento da pressão da rede. Este equipamento foi doado por uma empresa 

sediada na cidade de Franca e desde então vários ajustes e adequações foram feitos 

na TRP, o que resultou em um equipamento eficiente com baixa manutenção. A 

Imagem 8 mostra a VRP mecânica que fazia o controle de pressão do DMC Jardim 

Esmeralda, que posteriormente foi substituída pele equipamento TRP como 

demonstra a Imagem 9. 

 

Imagem 8 - VRP existente no local 
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Imagem 9 - TRP instalada em substituição a VRP 

 
 

O representante 3 da companhia diz que após a instalação da TRP em 

2019, as intervenções para correção de vazamento no setor diminuíram 

substancialmente. Segundo o representante 2, isto demonstra o quão importante é o 

controle de pressão nas redes, e ainda enfatiza, que nem sempre a pressão alta é o 

maior problema, mas a oscilação de pressão causa os maiores danos as tubulações 

existentes. Com isto a qualidade do controle de pressão é outro forte aliado no 

combate as perdas.  

A Turbina Redutora de Pressão (TRP) é uma inovação tecnológica que 

apresenta uma série de propostas significativas. Primeiramente, a TRP oferece um 

controle eficaz da pressão a jusante do circuito, o que resulta em redução significativa 

das perdas na distribuição. A autossuficiência da TRP permite que o equipamento 

gere a própria energia elétrica para o seu funcionamento, podendo com o seu 

excedente de energia, alimentar outros equipamentos dentro da caixa, como por 

exemplo, um macro medidor que envia seus dados de medição de vazão pelo próprio 

supervisório da TRP.  
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Os dados coletados pelo Controlador Lógico Programável (CLP) da TRP 

são transmitidos via GRPS (do inglês - General Packet Radio Services), que utiliza 

antenas de celulares como meio de transmissão dos dados, como ilustra a Figura 10. 

 

Figura 10 – Transmissão dos coletados pela TRP 

 
 

Os dados coletados pelos sensores da TRP são transmitidos online e 

em tempo real para o Centro de Controle e Operação (CCO) da companhia de 

saneamento, como ilustra a Figura 11 que foi gentilmente cedida pela empresa Betta 

Hidroturbinas para esta dissertação. Através desta transmissão os operadores do 

CCO recebem os dados referentes a pressão e vazão ao qual a rede está submetida 

naquele exato momento.  

 

Figura 11 – Tela do supervisório da TRP. 
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Ademais os dados são armazenados, obtendo assim uma visão ampla 

dos períodos, mostrando a tendencia de consumo do DMC e facilitando as tomadas 

de decisões pelos gestores. 

A TRP também é capaz de programar vários pontos de pressão em seu 

CLP, permitindo a obtenção de diferentes parâmetros de pressão ao longo do período. 

Por exemplo, é possível operar com uma pressão mais baixa no período noturno, 

quando o consumo de água é menor, e aumentar a pressão durante o dia, quando 

geralmente há um maior consumo de água. As mudanças desses parâmetros são 

feitas de forma automática. O DMC Jardim Esmeralda, objeto do estudo, está 

programado para redução de pressão de 20 m.c.a. no período diurno, reduzindo para 

10 m.c.a no período entre 0:00h e 5:00h. Já nos finais de semana a companhia optou 

por deixar uma pressão única de 15 m.c.a. 

Reduzir a pressão da água durante o período noturno nas redes de 

distribuição de água é uma prática comum e benéfica por várias razões. Durante a 

noite, a demanda por água é geralmente menor. Ao reduzir a pressão, as perdas de 

água devido a vazamentos podem ser minimizadas. Além disso, a redução da pressão 

pode prolongar a vida útil da infraestrutura da rede, pois uma pressão menor resulta 

em menos estresse nas tubulações e outros componentes do sistema. Isso pode levar 

a menos falhas e, portanto, a custos de manutenção reduzidos.  

 
Gráfico 2 - Gráfico da vazão e pressão referente ao período de uma semana no DMC Jardim 

Esmeralda 
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O Gráfico 2 cedido pela empresa Betta Hidroturbinas, ilustra as vazões 

e pressões tanto a montante da TRP quanto a jusante. Nota-se que a oscilação de 

pressão a montante é grande, sendo reduzida aos níveis de set point estabelecido 

pela companhia.  

Por meio da supervisão contínua dos indicadores de pressão e vazão, 

juntamente com a habilidade de modificar esses parâmetros à distância, consegue-se 

reduzir a demanda por deslocamentos de equipes de campo. Isso resulta em uma 

operação mais econômica e eficiente do sistema de distribuição. 

A TRP também se destaca por sua baixa incidência de manutenção, uma 

vez que é isenta de cavitação, resultando em uma maior durabilidade quando 

comparada às válvulas redutoras de pressão convencionais que são expostas a este 

fenômeno. Consequentemente, há uma diminuição na demanda por deslocamentos 

de equipes de campo. 

Um ponto a se destacar é a conectividade da TRP com as redes socias. 

O equipamento tem a capacidade de interagir com serviços de mensagens 

instantâneas, como ilustrado na Figura 12. Esta função permite que várias pessoas 

na companhia recebam mensagens periódicas com indicadores do setor sem a 

necessidade de serem visualizadas no CCO.  
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Figura 12 – Informações periódicas via mensagens instantâneas 

 
 

 

Outro benefício proporcionado por esta tecnologia é a capacidade de 

enviar alertas via mensagens de texto. Quaisquer irregularidades, seja em parâmetros 

pré-estabelecidos ou em problemas operacionais na TRP, são transmitidos 

instantaneamente. 
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Figura 13 – Mensagens de alarmes enviados instantaneamente 

 
 

Essa integração desempenha um importante papel na otimização da 

eficiência na gestão das redes de distribuição de água. Ao conectar informações em 

tempo real e possibilitar a rápida disseminação de alertas, a operação se torna mais 

ágil e assertiva. Dessa forma, é possível tomar medidas preventivas e corretivas de 

forma mais eficaz, contribuindo para a sustentabilidade e confiabilidade do sistema de 

abastecimento hídrico. 
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5.4.2 Geofonia atrelada a Inteligência Artificial  

 

Após efetuado a regulação e controle das pressões no DMC Jardim 

Esmeralda através da TRP, iniciou o trabalho de varredura de vazamentos no setor. 

O processo de varredura se deu através da tecnologia de geofonia atrelada a 

Inteligência Artificial. 

A detecção de vazamentos por meio de hastes de escuta é uma técnica 

empregada na inspeção de redes de distribuição de água para identificar e localizar 

vazamentos. A haste de escuta é um instrumento que capta as vibrações e ruídos 

produzidos pela fuga de água nas tubulações. Porém a detecção de vazamento por 

hastes de escutas mecânicas possui limitações importantes. A principal, seria a 

necessidade direta da habilidade auditiva dos técnicos que a operam. Ruídos 

ambientes, interferências e variações na sensibilidade auditiva podem afetar a 

precisão da detecção.  

Neste contexto as hastes de escutas eletrônicas como ilustra a Imagem 

10, minimizam estas limitações, pois permite captar ruídos com mais exatidão sendo 

focadas exclusivamente nos sons gerados pelas tubulações, eliminando interferências 

externas o que resulta em dados mais precisos. Além de melhor precisão na detecção 

dos ruídos causados pelos vazamentos, o uso deste equipamento permite a utilização 

de mão de obra menos especializada e com menor treinamento.  

 

Imagem 10 – Uso de haste de escuta eletrônica 

 
Fonte: (SABESP, 2023) 
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No caso do DMC Jardim Esmeralda, foi executada a geofonia com o uso 

da Inteligência Artificial para a compilação dos dados obtidos. Todas as gravações 

foram encaminhadas para um sistema em nuvem, que utiliza algoritmos de 

inteligência artificial para compará-las com um vasto banco de dados contendo sons 

característicos de vazamentos. Os pontos suspeitos, ou seja, locais com possíveis 

vazamentos, são identificados por meio dessa análise automatizada. 

Imagem 11 – Geologistas elaborando a coleta de dados no DMC 

 
Fonte: (SABESP, 2023) 

 

Na Imagem 11 observa-se a execução da geofornia pelos operadores. 

Os locais por onde os operadores passaram com o geofone são delimitados pela cor 

verde no mapa, como demonstra a Figura 14, mapeando as áreas por onde foram 

feitas as varreduras. 

 

Figura 14 – Área pesquisada com geofone inserida no software de IA. 
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Após o tratamento dos dados pela IA, foram identificados os locais dos 

possíveis vazamentos representados pelos pontos vermelhos como pode ser visto na 

Imagem 12. 

Imagem 12 – Pontos de possíveis vazamentos 

 
 

Além dos pontos em vermelho que identifica pontos de possíveis 

vazamentos, o software ainda é capaz de identificar ligações com altos consumos de 

água, podendo indicar possíveis ocorrências de fraudes, como pode ser visto na 

Figura 15. Estes pontos são identificados pela cor azul na Imagem.  

 

Figura 15 – Pontos de alto consumo de água 
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A aplicação da tecnologia de geofonia aliada à Inteligência Artificial, 

apresentou um avanço significativo na detecção de vazamentos em redes de 

distribuição de água. A superação das limitações inerentes às hastes de escuta 

mecânicas, como a dependência da habilidade auditiva dos técnicos e a sensibilidade 

a interferências, aprova a eficácia desse processo, onde obteve assertividade superior 

a 88% no DMC, conforme relatado pelo Representante 2.  

Os geofones ao focarem exclusivamente nos sons gerados pelas 

tubulações, proporcionam dados mais precisos e minimizam a necessidade de mão 

de obra altamente especializada. A integração com a Inteligência Artificial permite a 

análise automatizada das gravações, identificando pontos suspeitos de vazamentos e 

até mesmo indicando possíveis fraudes. A visualização dos resultados em mapas e 

imagens contribui para uma gestão mais eficiente e assertiva das redes de distribuição 

de água, promovendo a sustentabilidade e a otimização dos recursos hídricos do DMC 

Jardim Esmeralda. 

 

5.4.3 Dados coletados após as ações de combate as perdas 

 

Através da macromedição juntamente com a micromedição obtida pelos 

leituristas da companhia, podemos obter os indicadores de perdas no DMC Jardim 

Esmeralda. 

Na Tabela 1, foram identificados o total de Ligações Ativas, o Volume 

Produzido Macromedido (VPM), o Volume Micromedido Consumido (VCM) e o 

Volume Operacional (VO), os quais foram fornecidos pela companhia do respectivo 

Distrito de Medição e Controle (DMC), obtidos ao longo de um período de 12 meses 

consecutivos. 

Os dados provenientes da macromedição foram adquiridos utilizando o 

macromedidor instalado na TRP. Para o volume micromedido, foram utilizadas as 

leituras dos hidrômetros presentes em cada ligação ativa. Quanto ao volume 

operacional, designado como o volume de água utilizado pela companhia e 

categorizado no balanço hídrico como consumo autorizado não faturado, este foi 

obtido por meio da estimativa adotada pela companhia, que corresponde a 0,29 m³ 

por ligação ativa. 
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Tabela 1 – Dados de vazões coletados no DMC Jardim Esmeralda  

Mês 
Ligações 

ativas 
VCM (m³) VO (m³) VP (m³) 

jun-23 960 10684 278 16350 

jul-23 961 11422 279 16895 

ago-23 962 11000 279 16895 

set-23 963 11427 279 16350 

out-23 964 11000 280 16895 

nov-23 965 11427 280 16350 

dez-23 966 11000 280 16647 

jan-24 962 12109 280 15655 

fev-24 966 12248 280 14529 

mar-24 958 12218 278 15547 

abr-24 969 11433 281 15210 

mai-24 969 13505 281 15485 

 

Para o cálculo do indicador IPL que corresponde ao código IN051 do 

SNIS, Índice de Perdas por Ligação Ativa mensal é dada pela formula abaixo (GO 

ASSOCIADOS, 2024): 

 

𝐼𝑁051 = 𝐼𝑃𝐿 𝑚ê𝑠 =  
(𝑉𝑃 − 𝑉𝑂 − 𝑉𝐶𝑀) 

(𝑛º 𝐿𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠) 
 𝑥 

1000

𝑛º 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑚ê𝑠
  

 

Onde:  

•IPL mês – Corresponde ao Índice de Perdas por Ligação mensal 

•VP - Corresponde ao volume de água produzido;  

•VCM - Corresponde ao volume de água consumido;  

•VO - Corresponde ao volume de serviços.  

•𝑛º 𝐿𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 – Número de ligações ativas mensais 

• 𝑛º 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑚ê𝑠 – Número de dias no mês  

 

Aplicando a formula no mês de junho de 2023 expressa na Tabela 3, 

como exemplo, obtém-se: 
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𝐼𝑃𝐿 𝑚ê𝑠 =  
(16.350 − 278,4 − 10.684) 𝑥 1000

(960) 𝑥 (30)
=  

5.387.600

28.800
= 186,96

𝐿

𝑑𝑖𝑎
𝑙𝑖𝑔.

 

Aplicando a fórmula para o cálculo do Índice de Perdas por Ligação com 

os dados informados na Tabela 1, obtém-se a Tabela 2 com seu respectivo IPL mês.  

 

Tabela 2 – Cálculo do Índice de Perdas por Ligação mês.  

Mês 
Ligações 

ativas 
VCM (m³) VO (m³) VP (m³) IPL mês IPL ano 

jun-23 960 10684 278 16350 187 141 

jul-23 961 11422 279 16895 174 146 

ago-23 962 11000 279 16895 188 153 

set-23 963 11427 279 16350 161 157 

out-23 964 11000 280 16895 188 163 

nov-23 965 11427 280 16350 160 167 

dez-23 966 11000 280 16647 179 173 

jan-24 962 12109 280 15655 110 169 

fev-24 966 12248 280 14529 71 159 

mar-24 958 12218 278 15547 103 157 

abr-24 969 11433 281 15210 120 153 

mai-24 969 13505 281 15485 57 142 

   

Ao calcularmos os valores do Índice de Perdas por Ligação (IPL) mensal, 

torna-se possível o cálculo do índice IPL anual, que representa a média das Perdas 

por Ligação por dia durante o último período anual, como demonstrado abaixo: 

 

𝐼𝑃𝐿 𝑎𝑛𝑜 =  
(Ʃ𝑉𝑃 − Ʃ𝑉𝑂 − Ʃ𝑉𝐶𝑀) 𝑥 1000

(𝜇 𝑛º 𝐿𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠) 𝑥 (𝑛º 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜)
 

 

Onde:  

•IPL ano – Corresponde ao Índice de Perdas por Ligação anual; 

•ƩVP - Corresponde ao volume médio de água produzido anual;  

•ƩVCM - Corresponde ao volume médio de água consumido anual;  

•ƩVO - Corresponde ao volume médio água de serviços anual;  

•µ 𝑛º 𝐿𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 – Número médio de ligações ativas anual; 

• 𝑛º 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜 – Número de dias no ano;  
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Inserindo as somatórias dos volumes produzidos e consumidos no DMC, 

juntamente com a média do número de ligações ativas na fórmula do IPL ano, obtemos 

a seguinte equação:  

 

𝐼𝑃𝐿 𝑎𝑛𝑜 =  
(192.807−3.355−139.473) 𝑥 1000

(963,75) 𝑥 (365)
 = 142,07 

𝐿
𝑑𝑖𝑎

𝑙𝑖𝑔.

 

 

Portanto o IPL ano do DMC Jardim Esmeralda foi de 142,07 litros por 

ligação por dia. 

 

5.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados apresentados indicam uma redução significativa nas perdas 

de água ao longo do período de 12 meses no DMC Jardim Esmeralda. A análise 

detalhada a seguir destaca a importância e o impacto das ações de combate às 

perdas. 

Inicialmente, as perdas eram superiores a 200 litros por ligação por dia. 

A metodologia para calcular o IPL mês e o IPL ano envolveu os seguintes passos: 

 

1. Dados Utilizados: Volume Produzido Macromedido (VP), Volume 

Micromedido Consumido (VCM), Volume Operacional (VO), e o número de 

ligações ativas. 

2. Cálculo do IPL mês: Utiliza a fórmula fornecida para cada mês. 

3. Cálculo do IPL ano: Baseado na média dos volumes anuais e o número médio 

de ligações ativas. 

 

Os valores mensais do IPL variaram ao longo do período analisado, 

juntamente com o número de ligações ativas. Para o cálculo do volume de água 

economizada, a metodologia envolveu a diferença em o IPL mês em relação aos 200 

L/lig/dia, multiplicado pelo número de ligações ativas e a quantidade de dias em cada 

mês. A formula se dá pela equação: 

 

Volume de água economizado (L) = (200 – IPL mês) x Número de Ligações 

ativas x Quantidade de dias no mês 
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Inserindo os dados mensais na fórmula acima representada, obtém-se a 

Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Volume de água economizada. 

Mês IPL mês 
Diferença em 

relação aos 200 
L/lig/dia 

Ligações 
ativas 

Volume de água 
economizado (L) 

jun-23 187 13 960 374'400.00 

jul-23 174 26 961 774'566.00 

ago-23 188 12 962 346'320.00 

set-23 161 39 963 1'164'267.00 

out-23 188 12 964 347'040.00 

nov-23 160 40 965 1'196'600.00 

dez-23 179 21 966 608'580.00 

jan-24 110 90 962 2'683'980.00 

fev-24 71 129 966 3'489'192.00 

mar-24 103 97 958 2'880'706.00 

abr-24 120 80 969 2'325'600.00 

mai-24 57 143 969 4'295'577.00 

 

Esses resultados mostraram uma tendência geral de redução nas 

perdas ao longo do tempo, especialmente notado a partir de janeiro de 2024. 

A somatória da economia de água no período dos 12 meses analisados 

foi de 20.486.828 litros o equivalente a 20.486,83 m³. Sendo que os melhores 

resultados mensais foram observados em fevereiro (71 L/(dia/lig)) e maio (57 

L/(dia/lig)), sugerindo que as medidas de controle e combate às perdas foram 

especialmente eficazes nesses meses. A manutenção de valores baixos do IPL nos 

meses subsequentes a janeiro de 2024 sugere que as ações de combate às perdas 

não apenas tiveram impacto imediato, mas também foram sustentáveis ao longo do 

tempo. 

A análise dos dados indica que as medidas de combate às perdas de 

água no DMC Jardim Esmeralda foram altamente eficazes, resultando em uma 

redução de 28,965% das perdas de água. A queda do IPL mensal de valores 

superiores a 200 L/(dia/lig) para uma média anual de 142,07 L/(dia/lig) e valores 

mensais mínimos de até 57 L/(dia/lig) em maio de 2024 demonstram a importância e 

a eficácia das ações implementadas.  
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Tendo a média do Volume Produzido para atender o DMC de 16.067 

m³/mês, esta redução supriu o setor em aproximadamente 39 dias, obtendo assim 

uma melhoria considerável na eficiência operacional e na conservação dos recursos 

hídricos, beneficiando tanto a companhia de distribuição quanto os consumidores. 

 

5.6 PLANO PROPOSITIVO BASEADO NO ESTUDO DE CASO E REFERENCIAL 

TEÓRICO 

 

O plano propositivo para a redução de perdas de água em cidades 

inteligentes e sustentáveis é dividido em quatro etapas principais que, de forma 

integrada, buscam otimizar o uso dos recursos hídricos, minimizar desperdícios e 

promover uma gestão mais eficiente das redes de abastecimento. 

A primeira etapa envolve a instalação de Turbinas Redutoras de Pressão 

(TRP), substituindo as tradicionais Válvulas Redutoras de Pressão (VRP) nas áreas 

com alta incidência de vazamentos. As TRPs têm a capacidade de reduzir as pressões 

nas redes de distribuição, evitando rupturas e perdas de água. Além disso, elas são 

autossuficientes energeticamente, gerando energia elétrica a partir do fluxo da água, 

o que pode ser utilizado para alimentar sistemas de monitoramento ou até mesmo 

outros dispositivos. Esse monitoramento é contínuo, transmitindo dados em tempo 

real para um Centro de Controle e Operação (CCO), onde as pressões e vazões 

podem ser ajustadas de forma automática, conforme a demanda. Durante períodos 

noturnos, quando o consumo de água é reduzido, a pressão pode ser diminuída para 

evitar desgastes na rede, e durante o dia, ela pode ser ajustada para atender às 

necessidades de consumo. Isso resulta em uma redução significativa das perdas, 

maior durabilidade das infraestruturas de distribuição e menores custos operacionais 

e de manutenção. 

A segunda etapa do plano foca na detecção de vazamentos por meio de 

Geofonia integrada à Inteligência Artificial (IA). Com o uso de geofones (microfone de 

solo), torna-se possível captar ruídos em tubulações de forma mais precisa e 

identificar pontos de vazamento com maior eficiência. A integração com algoritmos de 

IA permite uma análise automatizada desses dados, facilitando a identificação dos 

locais exatos onde os vazamentos estão ocorrendo. Além disso, o sistema gera um 

mapeamento visual dos pontos críticos, o que auxilia na priorização das intervenções 

corretivas pelos gestores. Esse sistema também é capaz de detectar padrões de 
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consumo atípicos que podem indicar fraudes ou usos indevidos de água, contribuindo 

para a redução das perdas de forma abrangente. 

A terceira etapa envolve o monitoramento e controle em tempo real das 

redes de distribuição de água. O monitoramento contínuo dos dados de pressão e 

vazão é centralizado em um CCO, onde os operadores podem acompanhar o 

desempenho da rede e identificar rapidamente qualquer irregularidade. Além disso, o 

sistema envia automaticamente alertas e notificações para os gestores e equipes 

operacionais, via mensagens instantâneas, em caso de mudanças nos parâmetros ou 

problemas identificados na rede. Com essa tecnologia, é possível atuar 

preventivamente, evitando que pequenos problemas evoluam para grandes 

desperdícios. O armazenamento dos dados históricos também permite que se 

identifiquem tendências de consumo e vazamentos, facilitando o planejamento 

preventivo de futuras intervenções e a otimização do uso de recursos humanos e 

financeiros. 

A última etapa do plano propositivo foca na sustentabilidade e eficiência 

energética. Ao utilizar a energia gerada pelas TRPs, as operações de distribuição de 

água se tornam menos dependentes de fontes externas de energia, podendo, 

inclusive, alimentar outros equipamentos da rede ou exportar essa energia para a rede 

elétrica pública. Além disso, são promovidos programas de educação e 

conscientização tanto para os funcionários da rede de saneamento quanto para a 

população em geral, com o intuito de fomentar o uso responsável e consciente da 

água. Essas ações, somadas à detecção eficiente de vazamentos e à otimização dos 

recursos operacionais, visam assegurar a sustentabilidade das operações de 

distribuição de água a longo prazo, minimizando desperdícios e promovendo um uso 

mais eficiente dos recursos naturais. 

Essas quatro etapas, quando implementadas de forma coordenada, não 

apenas resultam na redução das perdas de água, mas também promovem uma 

gestão mais eficaz e sustentável dos sistemas de distribuição, contribuindo para o 

desenvolvimento de cidades inteligentes e alinhadas com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
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Figura 16 – Framework representativo do Plano Propositivo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

As medidas implementadas no DMC Jardim Esmeralda se mostraram 

altamente eficazes e sustentáveis ao longo do tempo. A experiência adquirida e os 

dados coletados servem como base para futuras aplicações e aprimoramentos em 

outros setores, contribuindo para a construção de cidades mais inteligentes e 

sustentáveis. A dissertação, assim, reforça a importância de investir em tecnologia e 

inovação para enfrentar os desafios da gestão dos recursos hídricos e promover um 

desenvolvimento urbano resiliente e eficiente. 

Uma limitação deste estudo residiu na dificuldade de realizar uma 

análise matematicamente precisa dos resultados das ações de combate às perdas, 

devido à ausência de dados confiáveis anteriores à sua implementação. Antes de 

2019, não havia instrumentos adequados de medição ou sistemas de macromedição 

no DMC Jardim Esmeralda, o que impossibilitou a obtenção de indicadores precisos, 

como o índice de perda IPL. Essa falta de dados históricos detalhados comprometeu 

em parte a análise exata do impacto das intervenções tecnológicas, uma vez que não 

é possível comparar de forma robusta os índices de perda antes e depois das ações 

com a precisão desejada. No entanto, isso não impede a aplicação do plano de ação 

proposto em outros DMC´s da cidade de Franca, ou mesmo em outras cidades, tendo 

como benefício a redução da perda de água e a melhoria da eficiência na distribuição 

de água.  

Para futuros trabalhos, sugere-se uma análise econômica detalhada 

sobre a adoção das tecnologias de combate às perdas, complementando os 

resultados operacionais e ambientais apresentados. Embora este estudo tenha 

demonstrado os benefícios técnicos das TRPs e da Geofonia atrelada a Inteligência 

Artificial, é fundamental avaliar os custos de implementação, manutenção e operação 

dessas tecnologias em relação à economia gerada pela redução das perdas de água. 

Futuros estudos podem explorar o retorno sobre o investimento, o impacto financeiro 

da postergação de grandes obras de remanejamento e os ganhos econômicos com a 

otimização do uso de recursos e geração de energia. 

Dessa forma, este estudo não apenas avança o conhecimento 

acadêmico sobre o tema, mas também oferece uma base prática para a promoção da 

sustentabilidade e eficiência nos sistemas de abastecimento de água. Ao incluir a 
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análise econômica, será possível justificar e otimizar a adoção dessas tecnologias, 

assegurando sua viabilidade em larga escala, especialmente no contexto de cidades 

inteligentes e sustentáveis. Isso permitirá uma abordagem mais holística, 

contemplando tanto os aspectos tecnológicos quanto financeiros, essenciais para 

garantir a eficiência a longo prazo no setor de saneamento. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO PARA AS ENTREVISTAS 

 

Gerente: 

1. Quais foram os principais problemas e gargalos identificados no processo de 

combate às perdas no DMC Jd. Esmeralda? 

2. Quais as tecnologias a empresa aplicam hoje para combater as perdas? 

3. Quais os empecilhos impedem ou retardam o uso de novas tecnologias 

voltadas ao combate as perdas na companhia? 

4. Como você descreveria as experiências, percepções e opiniões dos membros 

da equipe sobre as ações de combate às perdas? 

5. Quais foram as principais mudanças observadas nos indicadores antes e 

depois das ações adotadas para combater as perdas? 

6. Houve uma redução no volume de água perdido por ligações ativas após a 

implementação das ações? Se sim, você poderia quantificar essa redução? 

7. Como a companhia está se preparando para o saneamento 4.0? Quais os 

desafios e o futuro do Saneamento 4.0 para Cidades Inteligentes? 

 

Engenheiro: 

1. Quais foram os desafios técnicos mais significativos encontrados durante a 

implementação das ações de combate às perdas? 

2. Quais os empecilhos impedem ou retardam o uso de novas tecnologias 

voltadas ao combate as perdas na companhia? 

3. Como você avalia o impacto das soluções técnicas adotadas na redução das 

perdas? 

4. Houve alguma inovação técnica ou abordagem que se mostrou particularmente 

eficaz no combate às perdas? 

5. Como os indicadores técnicos mudaram antes e depois da implementação das 

ações? 

 

Técnico de campo: 

1. Quais foram as principais dificuldades encontradas em campo durante a 

execução das ações de combate às perdas? 
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2. Como você percebeu a eficácia das ações no local de trabalho? Houve uma 

diminuição notável nas perdas? 

3. Você recebeu treinamento adequado para implementar as ações de combate 

às perdas? Se sim, como isso impactou a execução das ações? 

4. Como as ações de combate às perdas afetaram o seu dia a dia de trabalho? 


