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that observed in pavements built with 
conventional concrete. 

Você sabia? 

LID (Low Impact Developmente), WSUD (Water sensitive 
Urban Design) ou BMPs (Best Management Practices) são 
conceitos de técnicas compensatórias de gestão de águas plu-
viais cuja premissa é evitar a transferência dos problemas de 
drenagem de montante para jusante, pelo controle do escoa-
mento para a bacia mais próxima de sua fonte. Sugere o uso de 
estruturas de drenagem diferenciadas para o armazenamento 
e inf iltração das águas pluviais compensando assim os efeitos da 
urbanização acelerada.

Você sabia? 

LID (Low Impact Developmente), WSUD 
(Water sensitive Urban Design) ou BMPs 
(Best Management Practices) são concei-
tos de técnicas compensatórias de gestão 
de águas pluviais cuja premissa é evitar 
a transferência dos problemas de drena-
gem de montante para jusante, pelo con-
trole do escoamento para a bacia mais 
próxima de sua fonte. Sugere o uso de 
estruturas de drenagem diferenciadas 
para o armazenamento e inf iltração das 
águas pluviais compensando assim os 
efeitos da urbanização acelerada.

Compensatory urban drainage systems
Sis temas compensatórios de 
drenagem urbana

O crescimento das cidades interfere na permeabilida-
de do solo afetando a eficiência dos sistemas convencio-
nais de drenagem urbana por aumentar a velocidade e 
o volume de escoamento superficial das águas pluviais, 
elevando o risco de enxurradas. Uma solução é usar 
sistemas compensatórios de drenagem compostos por 
trincheiras ou poços de infiltração, jardins de chuva e 
pavimentos permeáveis. Desenvolvidos com base nas 
premissas das práticas Low Impact Development (LID), 
Water Sensitive Urban Design (WSUD) ou Best Manage-
ment Practice (BMP), estes dispositivos direcionam o flu-
xo de escoamento das águas pluviais para as superfícies 
permeáveis, o que permite sua percolação para reserva-
tórios de armazenamento que amortecem o volume de 
escoamento e dá tempo de a água da chuva infiltrar no 
solo. Pavimentos confeccionados em concreto permeá-
vel, material com elevado índice de vazios entre os agre-
gados, permitem a passagem de fluídos a uma taxa de 
percolação próxima a 200 L/m²/min, sendo utilizados 
em estacionamento ou vias de tráfego leve em substi-
tuição aos pavimentos impermeáveis. Esses pavimentos 
melhoram a segurança do usuário do veículo pela redu-
ção da quantidade de água que permanece sobre a via 
após a ocorrência das intempéries; também auxiliam na 
recarga do lençol freático, contribuem para um menor 
arraste de carga poluidora das águas escoadas, retendo 
parte das partículas da água que por eles percolam de 
forma a reduzir sua turbidez, e possibilitam a redução no 
nível de ruído do tráfego em comparação àquela obser-
vada em pavimentos executados em concreto conven-
cional.

The growth of cities interferes with 
soil permeability, thereby affecting the 
efficiency of conventional urban draina-
ge systems by increasing the speed and 
volume of the surface runoff of rainwa-
ter, increasing the risk of flash flooding. 
One solution is to use compensatory 
drainage systems consisting of trenches 
or infiltration pits, rain gardens and per-
meable pavements. Once developed, ba-
sed on the premises of Low Impact De-
velopment (LID), Water Sensitive Urban 
Design (WSUD) or Best Management 
Practice (BMP), these devices direct the 
flow of rainwater runoff to permeable 
surfaces, allowing percolation into sto-
rage reservoirs that diminish the runoff 
volume, allowing time for rainwater to 
infiltrate into the soil. Pavements made 
of permeable concrete, a material with 
a high rate of voids between the aggre-
gates, allow the flow of fluids at a perco-
lation rate close to 200 L/m²/min, and 
is used in parking lots or light traffic la-
nes to replace impermeable pavements. 
These pavements improve vehicle user 
safety by reducing the amount of water 
that remains on the road after bouts of 
bad weather. They also help to recharge 
the water table, contribute to less drag 
of the polluting load of drained water, 
retaining part of the water particles that 
percolate through them, reducing their 
turbidity, and enabling a reduction in 
the level of traffic noise compared to 

38
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A busca por espaços edif icados mais sustentáveis é essencial para mi-
nimizar os impactos ambientais negativos das ações humanas, assim 
como adaptar às mudanças climáticas que já se encontram em curso. 
O emprego de estratégias bioclimáticas, inovações tecnológicas e o 
conhecimento de saberes tradicionais é fundamental para melhoria 
do ambiente construído, seja ele interno ou urbano. Para colaborar 
com a disseminação dessas práticas, em maio de 2020, pesquisadores 
do Grupo de Pesquisa em Simulação Computacional no Ambiente 
Construído (SiCAC) da Universidade de Brasí lia (UnB) iniciou uma 
série de 20 lives no Youtube com pesquisadores da área de diversas 
universidades e do mercado, o que serviu de embrião para o livro 
“Dicas Bioclimáticas para um Projeto mais Sustentável”. Este livro, 
gratuito e bilíngue, reúne 43 dicas com linguagem acessível e com 
ilustrações para facili tar o acesso dessas técnicas a todos os leitores. 
O livro está organizado em 7 eixos temáticos: clima urbano, ilumina-
ção natural, ventilação natural, térmico, energético, materiais e som 
e outros com o propósito de contribuir para a construção de um 

ambiente mais resiliente e sustentável.
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