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Optimum Currency Areas, Real and Nominal Convergence
in the European Union

abstract

http://dx.doi.org/10.14195/2183‑203X_42_1

Itiswellknownandwidelyacceptedbyeconomiststhatthecharacteristicsofthecountriesofthe
EuropeanMonetaryUnion(EMU)createdin1999didnotmatchtherequirementsofanOptimum
CurrencyArea(OCA).TheonlycriteriaformembershipoftheEMUwerenominal.Astrictlevelof
convergenceininflationandinterestrateswasimposed.Inadditiontothenominalconvergence,
aprocessofconvergenceofnominalandrealincomesinthenewmonetaryareawasexpected
to be generatedwith themonetary integration.After summarizing the criteria for a successful
currency area in the context of theOCA theory,we study the real and nominal convergence
processforanoldergroupofcountries(11)toestablishwhetherornotthesecountriessatisfythe
conditions of anOCA.We applyADF tests, togetherwith theSchmidt‑Phillips tests, andwe
estimatethefractionaldifferentialprocesstoovercomethedisadvantagesofthetraditionaltests,
to test for nominal and real convergence.We conclude that a processof real divergenceand
nominal convergence does exist, and suggest this is a source of genuine imbalance in the
European integration process that can destroy the harmonious development of theEuropean
MonetaryUnion.

JEL Classification:C01,E24,F31,J31.

Keywords:Monetaryintegration,OptimumCurrencyAreas,realandnominalconvergence,unit
rootsandfractionaldifferentiation.
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9 1. Introduction

In 1961,RobertMundell publishedhis famouspaper entitled “ATheory ofOptimumCurrency
Areas”,inwhichhepresentedtheideaofanoptimalmonetaryarea.
Nearly fourdecades later, in1999, theEuropeanUnion (EU) created itsmonetaryareawitha
common currency: theEuro. Initially, theEuropean single currencywas used purely as bank
money,butin2002,theEurowasintroducedascoinsandbanknotesandsincethenithasbeen
usedasameansofpaymentintheEU.
Forcenturiesbefore,thesituationinEurope,andindeedworldwide,wasthateachcountryhadits
owncurrency (BaldwinandWyplosz,2009),and that inextremecircumstances, somecities in
certainregionsdifferentiatedtheircurrencies.Nationalsymbolsweredisplayedoncoinsandban‑
knotesandinearliertimesfeudallordshadtheirfacesstampedongoldandsilvercoins.
Apart from indicating national and regional boundaries, a currency is also useful because it
enables and stimulates real, commercial and financial activity reducing transaction costs.The
morepeopleacceptacurrency,themoreusefulitisasacurrency.Inthatsense,acontinentof
manycountriesandstates,asforexample,Europe,canbeexpectedtobenefitfromhavingthe
samecurrency (Rose,2004;FrankelandRose,2002;BaldwinandWyplosz,2009;Eicherand
Henn,2009)acceptableanywhereintheregion,andwhichallowsforglobaltradewithoutincur‑
ringcostlytransactions.
ThisisoneofthemainreasonsunderpinningtheOptimumCurrencyArea(OCA)theory,anditis
thisthatwediscussinthispaper.WeanalyzewhethertheEuropeanUnion(Eurozone)isindeed
anOptimumCurrencyArea, investigating the existenceof real andnominal convergence in a
geographicalzoneinwhicharestrictedgroupofcountriescouldsharethesamecurrencysince1
January,1999.
Infact,sincethebeginningoftheEuro,therehavebeenmanydiscussionsontheissueofwheth‑
er theEurozonecouldactuallybeclassifiedasanOCA,andof thewisenessof thedecisionto
adoptonecommoncurrency.Morerecently,inthecurrentfinancialcrisis,theskepticismconcern‑
ingthisdecisionhasintensified(Furrutter,2012),anditisappropriatetore‑appraisetheEU‑OCA
discussiontoexaminetherationaleforthecreationofacommoncurrencyareaanditscriteriafor
membership.
Ourcontributionto thedebate focusesonthestudyof thedepthofEuropean integrationunder
thetwoperspectivesofrealandnominalconvergence.Forthispurpose,weexploretheprocess‑
es of real convergenceandnominal convergencebasedon spectral analysis,Hurts indicator,
AugmentedDickey‑Fuller (ADF) andSchmidt‑Phillips unit root tests, and fractionally‑integrated
processes.
Thepaperisstructuredinfivesections.Insection2wesummarizeRobertMundell’stheorycon‑
cerningOCAsbybrieflyreviewingthewell‑knowneconomicandpoliticalcriteriaforasuccessful
currencyarea.Insection3,fromMundell’sOCA‑theoryweaddressthequestionofwhetherthe
EuropeanUnion(Eurozone)reallyisanOCA.Insection4,weanswerthisquestionbyassessing
theintegrationprocessoftheolderEU12(‑1)membercountries.Finally,insection5,wepresent
someconcludingremarksbasedonempiricalevidence.

ThenotionofanOptimumCurrencyAreawaspioneeredbytheeconomistRobertMundell(Mun‑
dell, 1961).However,whilst credit oftengoes to this author as thearchitect of the idea, some
scholars(e.g.,Scitovsky,1984)pointtoearlierstudiesonthesamesubject,namelyAbbaLerner
(Lerner,1944,1947).

2. Optimum Currency Area Theory
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AnOptimumCurrencyArea(OCA) isageographical regionwhich, ifsharingasinglecurrency,
would be able tomaximize economic efficiency in that area.The theory attached to theOCA
describestheoptimalcharacteristicsforthemergerofcurrenciesorthecreationofanewcurren‑
cy. In thatsense, the theory isasystematicway todecidewhetherornotagroupofcountries
wouldbenefitfromabandoningtheirnationalcurrenciesandadoptingasinglecurrency.Asingle
currency isassociatedwithmonetaryunion,which itself isoneof the final stagesofeconomic
integration.Forthisreason,thistheoryisoftenmentionedwhendiscussingtheEuropeanintegra‑
tionprocess,andthecreationoftheEurozone.
ThebasicquestionwhichOCAtheoryattemptstoansweriswhat conditions must be fulfilled for 
two or more countries to use the same currency instead of separate ones?Atthesametime,itis
alsopertinenttoaskinthecaseoftheEurozone, is it advantageous for the current 18 member 
countries to use the Euro as their common currency rather than having their own currencies?
Toanswerthesequestions,thetheoryoftheOCAdevelopsasetofeconomicandpoliticalcrite‑
riawhichrecognizethattherealeconomiccostofeliminatingtheexchangerateinstrumentand
acceptingasinglecurrencyarisesinthepresenceofasymmetricshockswhichdonotaffectall
monetaryunionmembercountriesinthesameway.
ThemaintenetsofOCAtheoryarethat foracurrencyareatooperateproperly,membercoun‑
triesmust demonstrate similar economic and political conditions and have sufficiently flexible
labor,capital,andproductmarketstoallowadjustmentsinthefaceofasymmetricshocks.
Thereare fourclassic,andoften‑citedeconomiccriteria forasuccessfulcurrencyarea: i) labor
mobilityacrosstheregion;ii)opennesswithcapitalmobilityandpriceandwageflexibilityacross
theregion;iii)productiondiversification;andiv)similarbusinesscyclesforparticipantcountries.
In addition, threepolitical criteria canbe identified: v) fiscal transfermechanism to redistribute
incometoareas/sectorswhichhavebeenadverselyaffectedbylabormobilityandopenness;vi)
similar(homogeneous)preferences/ideologies;andvii)solidarity(‘commonalityofdestiny’)1.
ThefirstcriterionwassuggestedbyRobertMundellin1961whenhedevelopedtheconceptofan
OCA(Mundell,1961).Hismainunderlyingbeliefwasthatthecostsinvolvedinsharingacommon
currencywould be eliminated if the factors of production, labor and capital,were fullymobile
acrossborders.As it isusually supposed that capital isperfectlymobile, the real barriers then
comefromtheabsenceoflabormobility.
Thiscriterion implies thatcountrieswithgoodopportunitiesshouldattract labor fromthosewith
fewemploymentopportunities. Inotherwords, if there isunemployment inonecountry,people
mustmove toanother country.According to theMundell criterion inanOCApeople canmove
easily.Sucheaseofmovementrequiresnotonlytheabsenceofvisas,andthepresenceofwork‑
ers’rights,butalsotheremovalofanyculturalandinstitutionalbarrierstofreemovement,such
as different languages and different pension schemes throughout the region.Thus, the labor
mobility criterionadvocates that ifmember countries in a currencyareaarehit by asymmetric
shocks, they should haveahighdegreeof labormobility soasnot to create grossdisparities
betweenthemembercountries.
Thebasic ideabehind thesecondcriterion,opennesswithcapitalmobilityandpriceandwage
flexibilityacross the region,was formulatedbyRonaldMcKinnonaccording towhom,countries
whichareveryopentotrade,andtradeintenselywitheachother,formanoptimumcurrencyarea
(McKinnon,1963).So,iftradeisflowingfreely,themarketforcesofdemandandsupplyautomati‑
callydistributemoneyandgoodstowheretheyarenecessary.Consequently,theirpriceswillbe

1Thelabormobilitycriterionisrelatedtothewayofminimizingthecostsofanasymmetricshockwithinacur‑Thelabormobilitycriterionisrelatedtothewayofminimizingthecostsofanasymmetricshockwithinacur‑
rencyarea.Theotherthreeeconomiccriteriafocusonadifferentproblem.Theyaimtoidentifywhichregions
areunlikelytobehitbyexternalshocksinfrequentormoderateenoughtobeoflimitedconcern.Thelastthree
criteriadealwithmorepoliticalissues.Theyaskwhetherdifferentcountriesarelikelytohelpeachotherwhen
facedwithasymmetricshocks.IntheexplanationoftheOCAcriteriawefollowverycloselythepresentationby
FrankelandRose(1998),andBaldwinandWyplosz(2009).
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thesameathomeandabroad.Changingtheexchangeratewillthusnotaffecttherelativeprices
ofsuchdomesticandforeigngoods.Inotherwords,exchangeratechangesleavethecountry’s
competitivenessunchanged.Themoreopentheregion,themoreimportantisthisobservation.
Howeverinpracticethisdoesnotworkperfectlyasthereisnotruewageflexibility.Forexample,
inthecaseoftheEurozone,membercountriestradesignificantlywitheachother.Intra‑European
trade isgreater than international trade.Assuggestedby themost recentempiricalanalysisof
theEuroeffect, theuseof theEuropean single currencyhas increased tradeby5‑15% in the
Eurozonewhencomparedtothetradebetweennon‑Eurocountries(Micco,SteinandOrdonez,
2003;Rose,2004;Baldwin,2006;BergerandNitsch,2008;BerginandChing‑Yi,2012).
Accordingtothethirdcriterion,initiallyidentifiedbyPeterKenen,countrieswhoseproductionand
exportsarewidelydiversifiedandofsimilarstructurecanbeanOCA(Kenen,1969).Therefore,a
countrythathasawiderangeofproductswillhaveaslowerdecreaseinitsproductionifexternal
demandfalls.Onthecontrary,acountrywithalowdegreeofdiversificationwouldthenneedto
useitsmonetarypolicytoreduceshocks,whereasahighlydiversifiedeconomymayfinditvalu‑
abletoformacurrencyunion.Inthatcase,good‑specificshocksarelikelytobeoflittleaggregate
consequenceandtoaffectallmembercountriesinasimilarway,thuslesseningtheneedforany
exchangerateadjustment(BaldwinandWyplosz,2009).
Underthesecircumstances,membercountriesinacurrencyareashouldbewelldiversifiedand
producesimilargoods. In thisway, therewillbe fewermacroeconomicshocksand theywillbe
moresymmetric.Countriesthatarewelldiversifiedwillnotoftenfacechangesindemandfortheir
exportsproducts,andthatproductdiversificationdecreasesthelikelihoodofasymmetricshocks.
ThenextrelevantcriterionofanOCAalsoimpliesthatmembercountriesofthecurrencyarea
shouldnotbesubjecttoasymmetricshocks.Participantcountriesmusthavesimilarbusiness
cycles,whichmeansthattheyshouldexperienceeconomicupsanddownsatthesametime,
so that counter‑cyclical measures adopted by the area’s Central Bank will have positive
effectsonallcountries(LongandPlosses,1983;ArtisandZhang,1995;Caporale,Pittisand
Prodromidis,1999).Infact,whenonecountryexperiencesaboomorrecession,othercoun‑
triesinthecurrencyunionarelikelytofollow.Thisallowsthearea’sCentralBanktostimulate
economicgrowth in downturnsand to restrain inflation in booms.So, this criterion requires
thatmember countries of the currency area should not be significantly different in termsof
economicdevelopmentandgrowth.
Thefifthcriterion,thatofpoliticalorder,statesthatforacurrencyareatooperateoptimally,there
shouldbearisk‑sharingsysteminthecontextofaharmonizedfiscalpolicy,suchasanautomatic
fiscaltransfermechanismtoredistributeincometoregionswhichhavebeenharmfullyaffectedby
labormobilityandopenness (Sala‑i‑MartinandSachs,1992;BaldwinandWyplosz,2009;Cre‑
spo‑Cuaresmaet al., 2011).Usually, this instrument takes the formof taxation redistribution to
lessdevelopedcountries.Thus,ifacountryintheareasuffersanasymmetricshock,acentralfis‑
calauthoritywouldtransfertaxrevenuecollectedfromthecountriesthatarenotadverselyaffect‑
ed to thatone,or those,whicharenegativelyaffected.Putdifferently,crisisareaspay less tax
and receivemorewelfarebenefits.Hence, this criterion implies that countries that doagree to
compensateeachotherforadverseshocks,formanOCA.
However, this fiscal transfermechanism,although theoreticallyaccepted, ispoliticallydifficult to
implementasthewealthycountriesrarelygiveuptheirrevenueeasily2.Infact,suchtransfersare
often implicit, operating inmost of the cases in the currency area like a common insurance
againstasymmetricshocks.

2TheEurozoneis,however,agoodexamplewherethismechanismseemstohaveworkedwell.Infact,theo‑TheEurozoneis,however,agoodexamplewherethismechanismseemstohaveworkedwell.Infact,theo‑
retically,thisregionhasano‑bailoutclauseinthecontextoftheStabilityandGrowthPact,meaningthatfiscal
transferswithinnationalbordersarenotallowed.Nevertheless,duringtherecentgovernmentdebtcrisistheno‑
bailout clausewasde facto abandoned.Formoredetails see, for example,Breuss (2011),Buti (2011), and
Bordo(2011).
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Butpoliticalconditionsalsomatterevenforsymmetricshocks,asisembodiedinthesixthcriteri‑
onofhomogeneouspreferenceswherethecurrencyareamembercountriesmustreachacon‑
sensus on theway to dealwith shocks (vanMarrewijk,Ottens andSchuller, 2006). In other
words,thiscriterionrequiresthatallcountriesagreeonhowtodealwitheverypossibleshock.
Inpracticethererarelyexistsonesinglewaytocombatnegativeshocksastheobjectivestobe
achievedmaychangeovertimeandfromonecountrytoanother.Forexample,shouldacountry
bemoreconcernedaboutunemployment,inflation,oraboutwelfarepayments?Shouldacountry
favortheconsumerswhowishtohaveastrongcurrencytoincreasetheirpurchasingpower,or
theexporterswhoprefertohaveaweakcurrencytoreinforcetheircompetitiveness?Thiscriteri‑
onalsoassumesthatifthecurrencyareamembercountriesdonotsharethesamepreferences
oversuchtrade‑offs,eachofthemwillwantthecommonCentralBanktopursuedifferentpolicies.
Therefore,theremayexiststrongpoliticalconflictsandatworst,thecurrencyunionmaynotsur‑
vive.Underthesecircumstances,inanOCA,countriesmustagreeonthewaytoconductpolicy
actions,whichfrequentlydependsoninstitutionsandideologies.
Thefinalcriterion,solidarity(‘commonalityofdestiny’),isalsorelatedwithpoliticalconsiderations
butmuchmoreso.Aswehaveseenwiththepreviouscriteria,evenwhenshocksaresymmetric,
thesecangeneratepoliticaldisagreements.Suchdivergencesareusuallyacceptedbymember
countriesofthecurrencyunionascostsincurredbylivingtogether(BaldwinandWyplosz,2009).
The consequence is ultimately seenasacceptable because theeconomicagents of a country
readilyagreetoextendtheirsenseofsolidaritytothewholearea.Inthisway,thiscriterionimplies
thatwhenthecommonmonetarypolicyarousesnationalinterestconflicts,thesecountriesneed
toaccepttheassociatedcostsinthenameofacommondestiny.Thisshouldbethestrategyto
betteraccepttemporaryconflictsof interest,especially if theshocksareasymmetricorproduce
asymmetriceffects.

BasedontheKrugmanandObstfeld(2009)casestudyofEuropeasanOCA,thissectionsum‑
marizes the rich andunendingdebate around thequestionofwhetherEurope (theEurozone)
reallyfulfilsthecriteriaofanOCA.
Theoretically,theOCAcriteriashouldtelluswhetheritmakessensetocreateacurrencyunionin
Europe.However,severalcontroversiesexistconcerningthisdecision(see,e.g.,Bofinger,1994;
Karras,1996;BayoumiandEichengreen,1997;KimandChow,2003;Mongelli,2008;Furrutter,
2012).Indeed,thebenefitsoftheestablishmentofacurrencyunioninEuropearehardtoquanti‑
fy,anditmayonlybepossibletofulfilsomeofthesevenOCAcriteria.Itshouldbenotedthatthe
criteria established forEUmember countries to join theEurozoneare not the sameas those
establishedbyMundell(1961)foranOCAinageneralsense.
ThesocalledMaastrichtcriteria3requirethatacountryintendingtojointheEurozonemustcon‑
vergewiththeothercountriesonthebasisof: i) inflation,thatforagivenmembercountrymust
notexceedbymorethan1.5percentagepointsthatofthethreebest‑performingmembercoun‑
tries in termsofpricestabilityduring theyearpreceding theexaminationof thesituationof the
member country; ii) long‑term interest rates, thatmust not exceedbymore than2percentage
pointsthatof,atmost,thethreebest‑performingmembercountriesintermsofpricestability;iii)
deficits,where the ratioof theannualpublicdeficit toGrossDomesticProduct (GDP)mustnot
exceed3%attheendoftheprecedingfinancialyear;andiv)debt,wheretheratioofgrosspublic
debttoGDPmustnotexceed60%attheendoftheprecedingfinancialyear;andmustalsohave
v) exchange rate stability, according towhich countries need to respect thenormal fluctuation

3Usually knownasnominal convergencecriteria thatwerepresented inArticle121(1)of theTreatyestabli‑
shingtheEuropeanCommunity.

3. European Union: An Optimum Currency Area?



12
12

Dezembro '15 / (7/28)

12
13

marginsprovidedforbytheExchangeRateMechanismoftheEuropeanMonetarySystem,forat
leasttwoyears,withoutdevaluingagainstthecurrencyofanyothermembercountry.
Asalreadynoted,thesecriteriaarenotthesameasthoserequiredbyOCAtheory,andthereis
nowadaysconsiderabledebateastowhethertheEurozoneisoptimalintermsofacommoncur‑
rency.Thissectionaimstoenrichthisdebate.BasedontheKrugmanandObstfeld(2009)case
study,inwhichtheseauthors examineEurope’ssuitabilityforbeinganOCAdiscussingtheextent
ofintra‑Europeantrade,mobilityofEurope’slaborforce,similarityofeconomicstructure,andthe
amountoffiscalfederalismwithintheEU,wetrytoanswerthequestionastowhethertheEuro‑
zoneisanOCA,andwedothisbyanalyzingthesevencriteriaonebyone.
Inwhatconcernslabormobility,aswehaveseenbefore,theOCAtheorysuggeststhatthiscan
goalongwaytowardalleviatingthecostsofanasymmetricshockwhentheexchangeratecan‑
notbeadjusted(Mundell,1961;BaldwinandWyplosz,2009).However,Europeansdonotseem
totakemuchadvantageoftheSingleMarketwhichallowsthemtoworkand‘becomecalm’any‑
where in theEU. In fact,Europeansdonot evenmovemuchacross regionswithin their own
countries.PeopleinEuropemovelessthanhalfasmuchasUScitizens.InEurope,while21%
moved to another region in the samemember country, only 4.4%moved to anothermember
country(BaldwinandWyplosz,2009;Pasimeni,2014).
ThissituationoflowlabormobilitywithintheEurozoneisduetoseveralbarriers.Indeed,although
travelwithinEuropeancountriesisrelativelyeasy,requiringnovisas,especiallywithintheSchen‑
genarea,thereareseveralobstaclesrelatingtoworkpermits,differentlanguages,customsand
traditions, differentwelfare andpensions schemes, different cultures, national attachment, and
others.EvenworseisthefactthatEuropeancitizensmovemainlyforpersonalreasons,withpro‑
fessional reasonsaccounting foronly5%.So, it isnotsurprising thatwhenasymmetricshocks
occur,migrationplaysasmallerroleinEurope4.Thisimpliesthatthereisariskofhighunemploy‑
mentrates in thecaseofproductmarketdisturbances,sincethere isnowayofbalancingeco‑
nomicshocksvialabormigrationwithinthecurrencyunion.Underthesecircumstances,wecan
saythatEurope(Eurozone)isfarfromfulfillingthelabormobilitycriterion.
Inwhatconcernsopenness,thiscriterionmattersinOCAtheorybecause,inasmallopenecono‑
my,mostofthegoodsproducedandconsumedaretradedoninternationalmarkets5.Therefore,
theirpricesonthedomesticmarketarelargelyindependentoflocalconditionsandanychangein
thevalueofthecurrencytendstobepromptlypassedintodomesticprices.MostEuropeancoun‑
triesareveryopentointernationaltrade,usuallythemoresothesmallertheyare6.Asfarasthe
McKinnoncriterionisconcerned,thisexplainswhythesmallercountriesaretraditionallythemost
enthusiasticsupportersofthecurrencyunion.Ontheotherhand,theKenencriterionisbuilton
theideathatasymmetricshocksarelesslikelyamongcountriesthatsharesimilarproductionpat‑
ternsandwhosetradeisdiversified.
BasedonthestudyofBaldwinandWyplosz(2009),whomadethedecompositionof trade into
three typesofgoods(agriculture,minerals,andmanufacturing)and tookGermanyasabench‑
mark to determine the level of differencebetweeneach country’s trade structure,we can con‑
cludethatdiversificationandsimilarityinEurope(Eurozone)isquitehigh.DissimilaritywithGer‑
many is highest forNorway (a non‑EU country), an oil exporting country, forGreece,where
agricultureplaysamajorrole,andfortheNetherlands,quitedependentonnaturalgas,andyet
anenthusiastic,andsofarenthusiasticEuropeanMonetaryUnion(EMU)membercountry.This

4Thecurrentmigrationprocessunderway inPortugalasaconsequenceof the recenteconomiccrisis isan
exception to this reality.However, the scale of the phenomenon is not sufficiently relevant so thatwe can
extractanothertypeofconclusioninthecontextoftheEurozone.
5RecallthatinthecontextoftheOCAcriteria,opennessisdefinedastheshareofeconomicactivitydevoted
tointernationaltrade.Again,wefollowverycloselythepresentationbyFrankelandRose(1998)andBaldwin
andWyplosz(2009).
6TheUS,ChinaandJapanseemaslargelyclosed,asistheEU(Eurozone)asawhole.
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casewell illustrates that theKenencriterionof productiondiversification isnot absolute, that it
focusesonthecostsofEMUmembership,ignoringtheeconomicandpoliticalbenefits.
AccordingtotheOCAcriteria,akeyelementrequiredtominimizethedisturbancescausedbythe
presenceof idiosyncratic business cycles is theexistenceof similarities in economic structure,
and here especially, similarities in the types of produced goods.Regarding this criterion, and
basedonthestudyofCaporale,PittisandProdromidis(1999),andalsoontheworkofFurrutter
(2012),weconfirmthatmembercountriesof theEU(Eurozone)arenotentirelydistinct in their
industrial andmanufacturing structure. In fact, theyhaveahigh volumeof intra‑industry trade.
However,althoughthecountriesareallEuropean,andsharecommonculturaltraits,theyarealso
verydiverseintheirbusinesscyclesandtradepartners.Bywayofexample,Irelandislikelytobe
moresynchronizedwiththeUnitedKingdomthanwithEasternandCentralEuropeancountries.
Also the levelofGDPpercapitaand thegrowthpatternsof themembercountriesof theEMU
varyconsiderablyaswellastheireconomicstructure.
Lookingatthelaborforcequalificationandcapitalstock,itisseenthatthereareconsiderabledif‑
ferencesbetweennorthernandsouthernEurope.Whilethenorth is ingeneral,highlyequipped
withskilledlabor,capital,andahigh‑qualityproductionstructure,thesouthhasalessinnovative
andspecializedmanufacturingstructure,lesscapitalization,aswellassmallervolumeofqualified
labor. In this context,we can conclude that there is aweak justification for the creationof the
Eurozoneinthegeographicalextentweareexperiencingnowadays.Thehighintra‑industrytrade
isapro‑argumentofcourse,but itseemstobeoutweighedbythenumberofcontra‑arguments
providingdissimilaritiesintheeconomicstructure/businesscycle.
AccordingtotheOCAtheory,countriesorregionshitbyatemporarynegativeshockcouldalso
receive transfers frombetter‑offcountriesasacompensation forhaving lost theexchange rate
instrumentafter joining thecurrencyunion.Withinmost countriesbelonging to currencyareas,
thisredistributivemechanismisautomatic,andthetransfersaretypicallytheoutcomeofthecom‑
binedeffectof the taxsystemandwelfarepayments (unemploymentbenefits, transfers topoor
people,etc.).However,inthecaseofEurope(Eurozone)thereisnosuchsystematwork7.Fiscal
harmonizationisonlynowbeingseriouslyconsideredinEuropeasarequisiteforthesuccessof
theEuro.UnliketheUS,theEUismadeupofnationalgovernments,allcarefullyguardingtheir
sovereignty8.
TheEUbudgetissmall,lessthan2%ofGDP,andalmostentirelyspentonCommonAgricultural
PoliciesandStructuralFundswhichsupportthepoorerregionsindependentlyofwhethertheyare
hit,ornot,byadverseshocks(BaldwinandWyplosz,2009).Anytransfersystemwouldneeda
significantincreaseintheEUbudget,whichisnotlikelytohappeninthenearfuture.Underthese
circumstances,inrespectofthiscriterion,againEurope(Eurozone)isdefinitelynotanOCA.
Intermsofthehomogeneouspreferencecriterion,asalreadynoted,OCAtheoryassumesthatall
countriesmustsharesimilarviewsabouttheuseofmonetarypolicy.However,based,forexam‑
ple,oninflationrates,thisdoesnotseemtobethecase.Infact,low‑inflationGermanyandfor‑
merlyhigh‑inflationItalyorGreecehaveverylittleincommon.Similarly, lookingatpublicdebts,
thereseemstobeagulfseparatingEuropeancountries(BaldwinandWyplosz,2009).
Inwhatconcernshomogeneityofideologies,wecanconcludethatthereismixedbehavior.Itmay
betooearlytodeterminewhetherEurope(Eurozone)isdefinitelycharacterizedbyhomogeneous
preferences.
Finally,regardingsolidarity(‘commonalityofdestiny’),wecansaythatEuropeisfarfromfulfilling
the sevenOCAcriteria, as there is alsomixed behaviorwithin the continent.We can identify
somecommonhistories,butalsowarsandconflicts.Importantnationaldifferencesrevealmuch

7Forexample,GermanywasnotverywillingtotaxitscitizenstohelpGreeceorIreland,whiletheFrenchtax
payersdonotlikeverymuchtheideaofhelpingPortugueseorSpanishpeople.
8EventhoughthereisanEUparliamenteachcountryisultimatelyitsownmaster.EachEuropeangovernment
dependsonthevoteofitscitizensandthelossofnationalsovereigntyoftenleadstolossesofvotes.
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heterogeneity inpeople’s sentiments towardpolitics ingeneral, and theEurozone inparticular.
Nevertheless,whilenationalsentimentdominates, thefirstyearsof theEurozonehavenotpro‑
voked the kind of reaction that differing economic situations could havemotivated.Therefore,
again,Europe(Eurozone)maynotbescoringhighonthiscriterion,butnorisitcompletelyfailing,
itseems.
In summary,we can say thatEurope (Eurozone) is far from fulfilling the sevenOCA criteria.
According tosomeauthors (e.g.Ricci,2008), thissituation is inpart responsible for theactual
Eurozoneeconomicdifficulties.Infact,whiletheEurozoneperformswellonsomeofthecriteria
characterizinganOCA,forexample,mostEuropeancountriesdowellonopennessandproduc‑
tiondiversification,theydononethelessreportlowlabormobilityandcannotrelyonfiscalfederal‑
ism(fiscaltransfers)tosmoothoutregionalandsectorialeconomicdisturbances.

Inthissectionweintroducethemethodologicalprinciplesofourempiricalanalysisandthedata
we have used to access the problemof convergence.The above criteria for anOCAwill be
confirmed in termsof empirical results concerning real, technological andoutput convergence
andalsonominalconvergence.

4.1. Empirical Methodology
In terms ofβ‑convergence, economieswith a lowerGDP tend to grow faster than thosewith
higherGDPpercapita.Thisconceptisrelatedtomobilityofdifferentindividualcountries.Another
way to lookat thisconcept inconditional terms is toadmit that thegrowth rateofacountry is
positivelyrelatedtothedifferencethatseparatesitfromitsownsteadystate(Sala‑i‑Martin,1996).
Theseconceptsareimportantforgrowthanalysis.Whenweanalyzetheevolutionofanareain
termsofanoptimumcurrencyareawearenotinterestedinalong‑runconvergenceprocess.We
shouldlookatthepresenttoseeiftheeconomiesareconverging.Theconceptofconvergenceis
thesocalledσ‑convergence:agroupofeconomiesisconvergingifthedispersionofthevariables
inquestionisdecreasingovertime.Thetwoconceptsarerelated,“anecessaryconditionforthe
existenceofσ‑convergenceistheexistenceofβ‑convergence”(Sala‑i‑Martin,1996,p.1021),but
thislastconceptisnotasufficientcondition.Inwhatfollows,ourcentralconceptswillberelated
totheσ‑convergence,forrealandnominalvariables.
Our first analysis undertaken to establish the presence of convergence, real and nominal, is
basedon theevolutionof theGinicoefficient.Wewant toobtainapictureof theconvergence‑
divergenceprocessbytheevolutionofthisinequalityindicator.ThevaluesoftheGini,thecoeffi‑
cientofvariation,andtheAtkinsonandTheil indices,withdifferentparameters,giveroughlythe
samepicture.FollowingMilanovic(2005,2012),wecalculateanon‑weightedGinicoefficientand
aweightedGinicoefficient.Thefirstconsidersthatacountry istakenasanindividualwhilethe
otherexplicitlyconsidersthatallindividuals(countries)aredifferentandsowemustweighteach
onewithitspopulation.Inthislastsituation,Europeisnotanadditionofcountries,butanaddition
ofEuropeancitizens.
Wealsoapplytheusualtestsofunitroottoconfirmtheexistenceofaprocessofconvergence,
butweproposesomechangestotheusualinterpretationderivedfromthegrowthliterature.We
investigatewhetherthedifferencesinaneconomywithrespecttothegroupaveragearestation‑
arywithoutconstant,andstationaryarounda trend. In the firstsituation, ifacountrydifference
variableisstationarywithadrift,thismeansapermanentdifferencebetweenthetwoeconomies,
andsothecountryisnotconverging.Thisisthereasonwhywerestricttheconstanttozero.But
ifthedifferenceisstationaryaroundatrend,theevolutionofitsvaluesisfundamental.Inthecase
where the trendcoefficient ispositiveand thevariablehasnegativevalues, thecountrycanbe
seen to be approaching the group values, andhence,we can concludeby convergence.The

4. Real and Nominal Convergence in the European Union
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inverse is also true – a negative trend coefficient andpositive values provide evidenceof the
opposite.Thesesituationswillbeappreciatedbyvisual inspection.Toteststationarityweapply
theADFtestwithoutdriftandwithatrend.WeknowthatADFtestshavealowpowerifthetrue
data‑generationprocesshasanauto‑regressivecoefficientcloseto1.Theotherimportantprob‑
lemassociatedwithADFtestsisrelatedwithdeterministicregressorsbecausetheyhaveadiffer‑
entinterpretationunderthenullandalternativehypothesis.SowealsoapplytheSchmidt‑Phillips
Lagrangemultipliertest(SchmidtandPhillips,1992),S‑P,underwhichthedeterministicparame‑(SchmidtandPhillips,1992),S‑P,underwhichthedeterministicparame‑underwhichthedeterministicparame‑
tershavethesameinterpretationunderthenullorthealternative.Thistestallowsthechoiceof
theorderofthepolynomialtrendwhichcanbedecidedbytheplottingofthevariableunderstudy.
Weuseasecondorderpolynomialforalltests.
Insomeway, these testscontinue theHume traditionofaknife‑edgedecision:aserieshasor
hasnotaunitroot.Granger(1980)hasjustifiedandintroducedtheso‑calledfractionally‑integrat‑1980)hasjustifiedandintroducedtheso‑calledfractionally‑integrat‑hasjustifiedandintroducedtheso‑calledfractionally‑integrat‑
edprocesses.Werepresentanautoregressivefractionally‑integratedmovingaverageprocessas
(1–L)dØ(L)xt=θ(L)εt.
Thefractionaldifferenceparameteris‘d’andØ(L)andθ(L)aretheautoregressiveandthemoving
averagepolynomials.Theusualhypothesesaremade:therootsofandØ(L)andθ(L)areoutside
theunitcircleandεisawhitenoiseprocess.
Wesupplementouranalysisofunitrootwiththeestimationoftheorderofafractionalprocessfor
eachvariableunderstudy.Avariablemaybenon‑stationaryandatthesametimemean‑revert‑
ing.So,avalueofd<1meansthatavariablemaybeabehaviorlikearandomwalkoutofequilib‑
riumforlongperiodsbutwhichfinallyreturnstoitsequilibriumvalue.Wewillidentifythissituation
asaconvergenceprocess.
Theestimationof‘d’ismadethroughtwomethods(Fraleyetal.,2013),thefirstbeingtheusual
GewekeandPorter‑Hudak (GPH)method (GewekeandPorter‑Hudak,1983).Thisestimator is
basedonaregressionthatusestheperiodogramfunctionasanestimateofthespectraldensity.
Thebandwidthusedisbw=trunc(nk),where‘n’isthenumberofobservationsand‘k’(0<k<1)is
a parameterwhosedefault value is 0.5 (Diebold andRudebusch, 1989).The secondmethod
uses theReisenestimator (Reisen,1994).Thismethod isbasedona regressionequation that
usesthesmoothedperiodogramfunctionasanestimateofthespectraldensity.Itusesthesame
bandwidthofthefirstmethodandwetakethevalue‘h’,usedinthelagParzenwindow,equalto
.9,bw2=trunc(nh).
The oldest test for testing longmemory processes is the rescaled range statistic of Hurst
(1951).Ashort‑memoryprocesshasavalueofH=.5andvaluesH>.5,farfrom.5,aretaken
asreflectinglongmemory.Thistesthasamajorproblem,whichisthatitissensitivetoshort‑
termdependenceandheteroskedascity.And it isnatural tohavebothproblems in thevari‑
ablesweareusinginthepaper.
McLeodandHipel(1978)defineaprocessoflongmemorywhenthelimitofthesumoftheabso‑
lutevalueoftheauto‑correlationinnotfinite.Thisdefinitionmeansthatthespectraldensityofa
long‑memoryvariable isunboundedat low frequencies.Wealsouse inouranalysisofconver‑
gence,therepresentationofthespectraldensityofthevariablesunderstudy9.Theauto‑correla‑
tionsofa longmemoryprocessdeclinemuchmoreslowlythanastationaryprocessandatthe
sametimethespectraldensityismuchhigherwhenthefrequencytendstozero,ω→0.

4.2. Data Sources
As indicated earlier,we take 12 (minus Luxembourg) economies as a representative group in
termsofeconomic integration inEurope:Germany,France,Belgium, Italy,Netherlands,United
Kingdom,Denmark,Ireland,Greece,PortugalandSpain.Swedenhaschosentoremainoutside
ERMII, thereby intentionallyavoiding the fulfilmentof theadoptioncriteria.Thesituationof the

9Wetakem=1,andsoL=3fortheDaniell’skernel.
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other countrieswas different sowe choose to excludeSweden from our study.Wewant to
answerthequestion:havetheseratherolderEuropeancountriesevolvedinawaythattheycould
formamonetaryunion?Supposingthattheanswerispositivewecanthenputtheproblemofthe
entryinasub‑sampleofthesecountriesofothercountriestoformtheunion.Butiftheansweris
negative, theenlargementof thisgroup to includeothercountriescanend indisasterbecause
thesecoreeconomiesarenotthemselvesinaconditionwheretheycantogetherformtheunion.
Weconsider that theUnitedKingdomandDenmarkhaveexcluded themselves from theEMU
becauseofpoliticalreasonsandinappropriateeconomicconditions.
Almostalldata is fromAMECO(downloaded inOctober2014) from1960 to2012.Thegrowth
rateofTotalFactorProductivity(TFP)isalsofromthissource.WithdatafromtheUnidoProduc‑
tivityWebsite(WPD,www.unido.org/data1/wpd/index.cfm)wehavehomogenizedEuropeanTFP
values in relation toUSAvalues (2005=100 for thiscountry).With theseseriesofTFPwecan
compare relative differencesbetweenEuropean countries and its averageover the years.We
havealsousedPWT,version8,(Feenstra,2013)variablePL_Ctoobtainastructureofpricesfor
2005thatwascomplementedwithGDPdeflatorsfromAMECO.
For real convergencewehave studiedTFPand realGDPper capita and for nominal conver‑
gence,ConsumerPrices,NominalWages (Wn),ConsumersPrice Inflation andWagePrices
Inflation.

4.3. Empirical Estimations and Results
Thespectralanalysisgivesapictureofanot‑long memoryprocessforallvariables,asdoesthe
Hurstindicator.Inthiscase,thevaluesforamorerecentsub‑periodarelowerthanforthewhole
period,indicatingamoreintensiveintegrationforthissub‑period.However,wecannotforgetthat
thedimensionofourbase isverysmall for theapplicationof these tests10. Inwhat followswe
beginwithrealconvergenceandproceedtonominalconvergence.

4.3.1. Real Convergence
Theconceptofconvergenceappliedtoanoptimummonetaryareaisoneofsigma‑convergence.
Weapplythisconcepttothemostpromisingvariable,TFP,forthestudyofrealconvergenceand
alsotoGDPpercapita(DowrickandNguyen,1989;BernardandJones,1996).
FromFigure1itisseenthatduringthe1960swehadarealconvergenceprocess,butbetween
thebeginningofthe1970sandthebeginningofthe1980s,stagnationtookhold,andthereafter,a
substantialincreaseinrealdivergenceisevident.

10Allresultscanbeprovideduponrequest.Allresultscanbeprovideduponrequest.

Figure 1: Gini Coefficient for TFP
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WeobtainasimilarresultforGDPconvergence(Figure2).Sincethebeginningofthe1980swe
seeaprocessof real divergence that contrastswith theevolutionwitnessedbefore the1980s
whenagenuineconvergenceprocesswasinforce.

Theresultsoftheperiods‘before1980’and‘after1980’allowustostudyreal,andalsonominal
convergence,fortheperiodsince1980untilthebeginningofthepresentcontraction(2007).For
Ireland,Portugal,andSpain,wehavealsostudiedtheperiodofEuropeanintegration,1973and
1986to2007,respectively.
We present only the results of theADF tests, S‑P tests and the estimation of the fractional
integration,butcanprovideallresultsuponrequest.
InwhatconcernsTFPconvergence,andintermsofADFandS‑Ptests(Table1),forthetotal
period,1960‑2012,Germany,UnitedKingdom,Denmark,andPortugalareconvergingtothe
average. For the sub‑period 1980‑2007, Germany, France, Belgium and Denmark are
converging. For the period of European integration for Ireland, Portugal and Spain, only
Portugal isconverging.So,during theperiodofmore intense integrationonly fivecountries
converged, thesebeing:Germany,France,Belgium,Denmark,andPortugal. In termsof ‘d’
(Table 2), for the whole period, Germany, Belgium, Netherlands, Denmark, and Portugal
experiencedatechnologicalcatching‑upallovertheperiodbetween1960‑2012.Forthesub‑
sample period of 1980‑2007 (and integration period for Ireland, Portugal, and Spain), the
equivalent group is formedonly by theNetherlands,UnitedKingdom, andDenmark.So, in
conclusion, in termsof fractional integration, thedeepeningof theEuropean integrationhas
notcausedarealconvergenceprocessintermsofTFP.

Figure 2: Gini Coefficient for real GDPpc
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Note:ADF.1andADF.2are theusualADF testswithoutdriftandwith trend, respectively.SPTand
SPRare theSchmidt‑Phillips ‘tau’ and ‘rho’, respectively.Thenotation *, ** and ***areused to
representtherejectionofthenullhypothesisatasignificantlevelof10%,5%and1%,respectively.

TheresultsobtainedwithGDPpcstillreducethenumberofcountriesconvergingtotheaverage,
forthewholeperiod:Belgium,UnitedKingdom,Netherlands,andDenmark,andfortheperiodof
moreintensiveintegration:France,Denmark,andIreland.Concerningfractionaldifferentiationan
almost analogous situation toTFPwas obtained. For thewhole period,Netherlands,United
Kingdom,andDenmarkalsoconvergeintermsofGDPpc,andthisgroupisnowaccompaniedby
Portugal andSpain.The results for the sub‑periodarequite impressive.OnlyNetherlandshas
experienced a convergence process between 1980 and 2007. Ifwe consider the 1986‑2007
periodwehavetoaddSpaintoNetherlands.

Table 1: Unit Root Tests of TFP
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Note:GPHcorrespondstotheapplicationoftheGewekeandPorter‑Hudakmethod,andRaisen
totheRaisenmethod.S.E.meansstandarderror.

Table 2: Fractional Integrated Analysis of TFP
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Note:SeenotesinTable1.

Table 3: Unit Roots Tests of GDP
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Note:SeenotesinTable2.

Withrespecttorealconvergencewemustconcludethatnotonly,asagroup,butalsoindividual‑
ly,theevidenceisagainstconvergencesincethenumberofcountriesthatconvergeisverysmall.
Adeeperanalysismightdrawadarkerpicturebecause thecountriesarediverging inopposite
directions.

4.3.2 Nominal Convergence
Weapplytheconceptofnominalconvergencetolevelsofpricesandwages,andthentoinflation
ofpricesandwages.InFigures3and4weseeacontinuousprocessofconvergencefrom1960
untilnow. Initially,duringthe1960s, theprocesswasslow,but thereafter itbegantoaccelerate
until2000.
WebeginourindividualanalysiswithADFandS‑Ptestsappliedtonominalwages(Tables5and
6).Forthewholeperiod,1960‑2012,itisnotpossibletorejectaconvergenceprocessforGerma‑
ny,UnitedKingdom, Ireland,Greece,Portugal, andSpain. For the sub‑period 1980‑2007 the
groupconsistsofFrance,Belgium,Italy,andDenmark,andfortheirintegrationperiods(1973/86‑
2007)Ireland,Portugal,andSpain.Intermsoffractionaldifferentiationforthewholeperiod,only
theUnitedKingdomandDenmarkcanbe takenasconverging.For thesub‑period1980‑2007,
Germany,Italy,Netherlands,Denmark,andIrelandcanbetakenasconverging.

Table 4: Fractional Integrated Analysis of GDP
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Note:SeeTable1.

Figure 3: Gini Coefficient for GDP Prices

Figure 4: Gini coefficient for Nominal Wages

Table 5: Unit Root Tests of Wn
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Note:SeeTable2.

ConcerningGDPprices(Tables7and8),andforADFandS‑Ptests,fortheperiod1960to2012,
onlyFranceandGreecedonotconverge.Forthesub‑period1980‑2007,Germany,Netherlands,
Greece, andSpain (even during the integration period) do not converge.But the evolution of
inflationisdifferent,sinceforGermanyinflationislowerthanaveragewhileforGreeceandSpain
it is greater than the average.So, the reasons for non‑convergenceare different.Concerning
differential differentiation, for thewhole period three countries always present a value of ‘d’
greaterthanone:France,Netherlands,andGreece.WhileGreeceshowsanoppositeevolution
forGDPinflation.Fortheperiod1980‑2007everycountryhasatleastoneestimationvalueof‘d’
lessthanone,whichmeansconvergence.Inconclusion,forGDPprices,for1980‑2007wehave
aglobalpictureofinflationconvergence.ThebigsurprisecomesfromPortugal,withitsvaluesfor
theintegrationperiod,1986‑2007,reflectinganon‑convergenceprocess.
Letusnowseetheresultsforwagesinflation(Tables9and10).Forthewholeperiod,intermsof
ADFandS‑Ptests,wecanacceptconvergenceforall thecountriesexceptforGreece.Forthe
sub‑period, 1980‑2007,Germany, Ireland, Spain, Denmark, and Portugal (and also for the
integrationperiod)arediverging.Theseresultsforthewholeperiod,fordifferentialdifferentiation,
confirm the above unit root analysis:we can accept the convergence for all these countries
becausethevalueof‘d’isalwayslessthan1.Fortheperiod1980‑2007,onlyonecountryalways
hasavalueof‘d’greaterthan1,thatbeingIreland.Butfortheintegrationperiodthevaluesfor
Irelandarealsolessthan1.

Table 6: Fractional Integrated Analysis of Wn
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Note:SeeTable1.

Note:SeeTable2.

Table 7: Unit Root Tests of GDP Inflation

Table 8: Fractional Integrated Analysis of GDP Inflation
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Note:SeeTable1.

Note:SeeTable2.

Table 9: Unit Root Tests of Wn Inflation

Table 10: Fractional Integrated Analysis of Wn Inflation
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Summingup,weconclude that there isevidenceofaconvergenceprocess in theevolutionof
wageincreasesforallthesecountries,althoughsomedoubtsexistforGermany,Ireland,Spain,
Denmark,andPortugal.

Wehave presented the conditions that a group of economiesmust obey to formanOCA. In
almostall situationsanOCAwas the resultofapoliticalprocess thathasmotivated integrated
regional economies to converge.This processwasa real andnominal one.So, theEuropean
process,basedasitwasonapoliticaldecision,cannotbeconsideredanunusualone.Whatwas
differentwasthenatureofthisareainasmuchastherewasnopoliticalunification,withcountries
continuingassovereignentities.Thedecisionwasmade to respectnominal criteria inorder to
guaranteemonetaryandfinancialstabilityandthecreationofthesinglemarkettoaccomplishthe
remainderofanOCA.Activepublicinterventionoccurredtoachievesomeofthenominalcriteria
but almost no intervention occurred to achieve real convergence.Consequently, theOCAhas
continuedwithoutfreemobilityoflaborandwithmitigatedmobilityofphysicalcapital.
We have analyzed the integration process for an older group of European countries andwe
confirm the existence of price inflation convergence, and determined the consequence of the
integrationofgoodsmarkets.Wealsoconclude thatwage inflationconvergenceexists,butwe
think this ismore the result of contagion andUnion behavior than ofEuropean labormarket
integration (Pasimeni, 2014).Additionally,weobserve the existenceofwage convergencebut
perhapsthemostimportantresult istheabsenceofrealconvergence.Summingupourresults,
wageconvergence,without intensivecapitalmobility, (+) realdivergence,wesee thatwehave
theworst of all possible results, andwemust say that thiswill be a sourceof real imbalance
betweencountriesintheprocessofEuropeanintegration.
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Face à importância das faturas na 
comunicação de informação sobre preços 
e quantidades consumidas, como 
reconhecido pelos reguladores, seria 
desejável que os consumidores 
compreendessem os sinais preço e outra 
informação relevante aí transmitidos. Para 
tal, as faturas devem comunicar de forma 
clara como são determinados os valores a 
pagar, as consequências financeiras de 
consumir mais ou menos, a adequação 
dos padrões de consumo e a relevância de 
consumos parcimoniosos.
Assente na realização de focus groups, 
este artigo investiga as principais razões 
que explicam o elevado desconhecimento 
dos consumidores domésticos 
relativamente às suas contas de água e faz 
um conjunto de recomendações para a 
melhoria do documento fatura. De entre 
estas, a eliminação de tecnicismos, a 
valorização da inclusão de um referencial 
de consumo e uma melhor explicitação da 
relação entre consumo e encargos 
suportados merecem destaque. Estes 
elementos afiguram-se essenciais para 
ultrapassar os problemas de desconfiança 
e desinteresse identificados e dotar as 
políticas preço e não preço de eficácia na 
moderação dos consumos.

Palavras-chave:Água,faturas,gestãoda
procura,perceções,consumidores
domésticos.

Giventheimportanceofinvoicesin
communicatinginformationonpricesand
quantitiesconsumed,asacknowledgedby
regulators,itwouldbeofgreatimportance
thatconsumerscouldlookatinvoicesand
understandpricesignalsandotherrelevant
information.Invoicesshouldclearlygivethe
explanationoftheamounttobepaidand
communicatethefinancialconsequencesof
consumingmoreorless,theadequacyof
consumptionpatternsandtherelevanceof
parsimoniouswaterconsumption.
Basedondatacollectedbymeansoffocus
groupinterviews,thecurrentpaper
investigatesreasonsthatmightbebehindthe
lowlevelofknowledgeofdomesticconsumers
regardingtheirwaterinvoicesandmakes
somerecommendationstoimprovethisbilling
document.Amongsuchimprovement
opportunitiesare:removingsome
unnecessarytechnicaljargon,includinga
benchmarktoassessthelevelofindividual
consumptionandbetterclarifyingthelink
betweenconsumptionlevelandamountpaid.
Adoptingsuchsuggestionsseemstobe
essentialtoovercomepartofthedistrustand
apathyproblemsidentifiedandtofosterthe
effectivenessofpriceandnon‑pricepoliciesin
promotingparsimoniousconsumption
behaviours.

Keywords:Water,Invoices,Demand
Management,Perceptions,Domestic
Consumers

JEL Classification:D12;L95;Q25
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Acomunicaçãode informação sobre serviços essenciais é crucial para queos consumidores
possam fazer escolhas racionais. De entre essas informações, preços e quantidades são
elementosfundamentais.Nestesentido,opapeldasfaturaséincontornávelnamedidaemque
sãoumveículoquechegaatodososclientesnumabaseregular.
Relatóriosrecentes,publicadospororganismosinternacionaiscomoaONU(Albuquerque,2014)
e aOCDE (OCDE, 2013), identificam os baixos níveis de literacia e de numeracia como
obstáculosaoexercíciododireitoà informaçãoechamamaatençãoparaanecessidadedea
informação ser transmitida de forma corretamas simples, para ser compreendida por todos.
Efetivamente,a literaciaabrangeumconjuntodeaptidõesdesdeadescodificaçãodepalavras
ou frases até à compreensão, interpretação e avaliação de textos complexos, enquanto a
numeraciaenvolvecapacidadesparalidarcomumasituaçãoouresolverumproblemaconcreto,
analisando conteúdomatemático, informação ou ideias representadas demúltiplas formas
(OECD,2013:59).Ambas,eemespecialanumeraciadadaanaturezadainformaçãoconstante
dasfaturas,podemafetaracompreensãododocumentoesuscitaratitudesindesejáveis,comoa
desconfiança.
EmPortugal,noqueserefereaosserviçosdeáguas,odireitoàinformaçãoestáconsagradono
Decreto‑Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, que estabelece o regime jurídico dos serviços
municipaisdeabastecimentopúblicodeágua,desaneamentodeáguasresiduaisurbanasede
gestãode resíduosurbanos.Conformedispostonon.º1doartigo61.º, “osutilizadores têmo
direitoaser informadosdeformaclaraeconvenientepelaentidadegestoradascondiçõesem
queo serviço é prestado, emespecial no que respeita aos tarifários aplicáveis”. Já antes da
publicaçãodestedecreto‑lei,o“Deverde informação” tinhasidoexplicitamentereconhecidona
LeidosServiçosPúblicosEssenciais(Lein.º23/1996de26dejulho),especificamentenon.º1
doartigo4.º,oqualdispõeque“oprestadordoserviçodeveinformarconvenientementeaoutra
partedascondiçõesemqueoserviçoéfornecidoeprestar‑lhetodososesclarecimentosquese
justifiquem,deacordocomascircunstâncias.”
Trabalhos anteriores sobre o caso português revelam que os consumidores desconhecem
elementos críticos das suas faturas de água (Martins e Sá, 2011;Monteiro et al., 2014).
O tarifárioea faturaçãoe leitura são,deacordocomo regulador setorial correspondente–a
EntidadeReguladora dos Serviços de Águas eResíduos (ERSAR) – osmotivos que têm
originadomais reclamações sem fundamento. Neste sentido, é razoável admitir que o
desconhecimentoreferidosedeva,entreoutros fatores,acaracterísticasdodocumento fatura.
EstamesmaideiaéassumidapelaERSAR,quetemvindoaolongodosúltimosanosaemitirum
conjunto de recomendações a este respeito (veja‑se emespecial aRecomendaçãoSobre o
Conteúdo das Faturas (ERSAR1/2010)), as quais culminaramem2015 no impulso dado à
aplicaçãodaLeidaFaturaDetalhada(Lein.º12/2014,de6demarço),paraaqualaERSAR
disponibiliza umconjunto denotas explicativas e ummodelo de fatura a aplicar por todosos
operadores.ALein.º12/2014surgenocontextodoPlanodeReestruturaçãodoSetordasÁguas
que procede à agregação de sistemasmultimunicipais que operam em alta.Apresentado
publicamentepeloGoverno comargumentosdepromoçãodeeficiência e equidade territorial,
paraos consumidoresdomésticosestePlano temcomoconsequência imediataa inclusãode
informaçãosobreascomponentesdecustodoserviçoprestadopelosoperadoresemaltaaos
sistemasmunicipais. Por imposição legislativa, a fatura passará assim a incluir “informação
relativaaocustomédiounitáriodosserviçosprestadospelasentidadesgestoras [...] emalta”,
nostermosdon.º2doartigo4.ºdoDecreto‑Lein.º114/2014.
Internacionalmente, diversasentidades, empaíses comoosEUA, aAustrália, oCanadáouo
ReinoUnido,realizamaçõesdeapoioàinterpretaçãodasfaturasetêmcriadosítiosnainternet
quevisamajudarnadivulgação/compreensãodeinformaçãorelevante.

1. Introdução
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Noqueconcerneàliteraturasobreotema,aênfasetemsidocolocadanaestimaçãodefunções
procura e no cálculo das correspondentes elasticidades. Em termos científicos, é portanto
escassaa literaturadedicadaaopapeldas faturas, sendoBinetetal. (2013)eGaudin (2006)
duasexceçõesconhecidas.Emespecialaliteraturasobreatransmissãodeinformação“preço”e
“não‑preço”aplicadaaosserviçosdeáguasémuitoparca.Mesmotratando‑sedaestimaçãoda
procura,poucosãoosestudoscientíficosquesedebruçamsobreaperspetivacomportamental
damesma(CorreiaeRoseta‑Palma,2014).Paraalémdopapeldospreços,tambéméusualas
estimações da procura residencial investigarem a influência estatística de variáveis
socioeconómicas,principalmenteprocurandoestimaraelasticidaderendimentodaprocuramas
utilizandotambémaidade,osníveiseducacionais,adimensãodoagregadofamiliaredadosde
natureza climatérica, como variáveis explicativas.Poucos estudos dedicamatençãoa fatores
psicológicos,comoatitudes,conhecimento,perceçõesevaloresnaestimaçãodaprocura(Van
denBergh,2008).
Tendo em conta este quadro, o presente artigo pretende identificar as principais razões que
podemestar a contribuir para o desconhecimento dos consumidores domésticos portugueses
relativamenteàs faturaseanalisarassuasconsequências.Oconhecimentomaisaprofundado
de tais razões afigura‑se crucial paramelhorar a qualidade da comunicação via fatura,
estabelecendo recomendaçõesmais eficazes quanto ao seu conteúdo e forma.O presente
estudoéporventuraoprimeiroaolharparaacomunicaçãoviafaturaapartirdaperspetivados
clientes, recolhida a partir da realização de focus groups, os quais permitem fazer emergir
dimensões de umproblema emanálise, tirando partido da interação entre os participantes.
Fundamentar as recomendações não só na literatura e nas boas práticas internacionaismas
tambémnasopiniõesdosclienteséoprincipalpropósitodestetrabalho.
A eficácia das políticas públicas que se queiram implementar, e que são particularmente
necessáriasnosetordaságuasdadaaescassezdorecursoeasuaimportânciavital,exigeque
elassejamcompreendidaspelosconsumidores.Paraqueestescolaborem,mudandoatitudese
comportamentos, é fundamental que entendam asmedidas desenhadas com este intuito.
Contribuir para a remoção de algumas das barreiras que possam estar a prejudicar o
envolvimento dos consumidores com a prossecução dos objetivos de sustentabilidade do
recurso,emparticularaquelasqueserelacionemcomdeficiênciasnacomunicaçãoviafatura,é
outradasfinalidadesdapresenteinvestigação.
O artigo está estruturado em seis secções. Na introdução, estão enunciados os principais
fundamentos do trabalho, bem como identificados os objetivos da pesquisa.Em seguida, na
secção 2, são enquadradas as principais politicas públicas desenhadas com o intuito de
promovera racionalutilizaçãodaágua,comdestaqueparaaspolíticasqueatuamdo ladoda
procura e reforçando a importância da comunicação de preços e quantidades.A secção 3
apresentasumariamenteocontextoemestudo–osserviçosdeáguasemPortugal–edescreve
astécnicasderecolhaeanálisededadosaplicadasnoestudo.Aapresentaçãoediscussãodos
resultadosé feita na secção4, onde são identificadase estruturadasas principais razõesdo
desconhecimentodasfaturaseanalisadasalgumasreaçõesdosclientesaodocumento fatura.
Na secção 5, apresentam‑se diversas recomendações de política para a melhoria da
comunicaçãoatravésdafatura.Finalmente,nasecção6,apresentam‑seasconclusões.

AescassezdorecursoáguafoiformalmenteassumidapelasNaçõesUnidasem1992,quando,
noâmbitodaInternational Conference on Water and Environment,foiconferidoàáguaoestatuto
debemeconómicoeambiental.Desdeentãotornaram‑semaisativasaspolíticaspúblicascom
vista à promoção de um uso racional e parcimonioso do recurso. Efetivamente, tornou‑se
consensual que as soluções para o aumento da procura de água, em consequência do
crescimento/concentraçãodapopulaçãoedoaumentodaatividadeeconómica,nãosedevem
ficarapenaspelaexpansãodaoferta,devendocontemplartambémagestãodaprocura.

2. Políticas públicas para a promoção do uso recional da água
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Nestesentido,naEuropa,aDiretiva2000/60/CEde23deoutubrode2000doParlamentoEuropeue
doConselho,conhecidacomoDiretivaQuadrodaÁgua(DQA),reconheceopapeldospreçoscomo
instrumentoaprivilegiarnoâmbitodaspolíticasdoladodaprocura,aoestabelecer,non.º1doseu
artigo9.º,queosEstados‑Membrostêmdeassegurarque“aspolíticasdeestabelecimentodepreços
daáguadeemincentivosadequadosparaqueosconsumidoresutilizemeficazmenteaágua,eassim
contribuamparaosobjetivosambientaisdapresentediretiva”.EmPortugal,aLein.º58/2005de29
dedezembro,conhecidacomoLeidaÁgua, transpôsaDQAparaaordem jurídicaportuguesae
definiu as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável dos recursos hídricos,
designadamentesublinhandoanecessidadedarecuperaçãointegraldecustos,porviadaaplicação
dosprincípiosdoutilizador/poluidorpagador.
Estãoidentificadosnaliteraturadoistiposdepolíticasparaatuardoladodaprocura:aspolíticas
“preço” e as “não‑preço”.De uma forma geral, asmedidas preço passampela definição de
sistemastarifáriosquepenalizemconsumosconsideradosexcessivos,comvistaatransmitirsinais
da importânciadeadotarconsumosparcimoniosos.Assim,namaiorpartedospaísesdaOCDE
sãoaplicadosesquemastarifárioscompreçoscrescentesporblocosdeconsumo(OCDE,2010),
reconhecidosna literatura económica como Increasing Block Tariffs (IBT).A literatura sobre a
estimaçãode funçõesprocura revela de formaalgo sistemática fracaselasticidadespreçoda
procura1, o que tem sido explicado pelo carácter essencial do serviço, sobretudo para
determinados níveis de consumo.Nalguns contextos, este tipo de resultado fundamenta a
definiçãodopreçodoprimeiroescalãoaníveisabaixodaquelesqueassegurariamarecuperação
integraldecustos,procurandosubsidiarosmenoresconsumosatravésdoagravamentodopreço
para escalões de consumomais elevados.Acresce que, de entre os custos associados aos
serviçosdeáguas,oscustosfixos(normalmente ligadosàs infraestruturaseredes)representam
umaparcela significativadoscustos totais. Isto fundamentamuitas vezesadefiniçãode tarifas
fixas que, ao serem cobradas em simultâneo com parcelas variáveis, podem dificultar a
interpretação dos sinais preço veiculados via IBT.A tentativa de acomodar um conjunto de
objetivosdiversos,porvezesmesmocontraditóriosentresi,resultaquasesempreemesquemas
tarifárioscomplexos(MartinseSá,2011eMartinset al.,2013).Poroutrolado,oconhecimentodo
preçomarginalouareaçãoaospreçosmédiossãoquestõesquepermanecempoucoclaraspara
osinvestigadores(NatarajeHanemann,2011).NieswiadomyeMolina(1989)constituiumexemplo
rarodeumestudoondeosautorestrabalhamcomaperceçãodopreço.
Emfacedafracaelasticidadepreçodaprocura,aspolíticaspreçotêmdesercomplementadascom
medidas “não‑preço”,comocampanhasdesensibilização,muitasvezesassociadasàmoderação
dosconsumos,ou,emcasosmaisextremos,com imposiçãode restriçõesàutilizaçãodeágua.
Estascampanhas recorremaumamultiplicidadedecanais,procurandopromoverautilizaçãode
equipamentospoupadoresdeágua(porexemplo,redutoresdecaudalnastorneiras,autoclismosde
dupla descarga,máquinasde lavarmais eficientese comcargas cheias) oualertandoparaa
necessidadede redobraraatençãosobreosconsumosemperíodosdepico,queacontecemem
geral emmomentos demenor disponibilidade do recurso.Nestas campanhas podem estar
envolvidosmúltiplosatores,desdeosoperadoresdosserviços,aos reguladores, instituiçõesde
ensino, até aos consumidores finais.A investigação sobre a eficácia destasmedidas sobre o
consumoéescassa,constituindoFerraroePrice(2013)umaexceçãoconhecida.
Por outro lado, em especial nos países desenvolvidos, assiste‑se também a campanhas
direcionadas para o incentivo à ingestão de água da torneira em substituição de água
engarrafada,promovendoaideiadequeaáguadatorneiraéseguraparaconsumohumano.
A eficácia de qualquer das estratégias depende, em grande parte, domodo como são
comunicadasàquelesaquemsedirigem.Quemproduzainformaçãodeverápreocupar‑secom
a utilizaçãode linguagemadequada, que seja rigorosamasaomesmo tempo compreensível
paraageneralidadedosconsumidoresdosserviços,enfatizandooqueémaisrelevanteenão

1Worthington eHoffman (2008) ouArbuéset al. (2003) constituem importantes referências no âmbito da
revisãodeliteraturasobremodelosdeestimaçãodefunçõesprocuradeágua.
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descurandoa importância de captar o interessedodestinatário.Por sua vez, quem recebea
informação deve estar preparado para despender algumesforço para absorver a informação
transmitidaeassumirasuaquotaderesponsabilidade.Umadeficientecomunicaçãopotenciaa
desconfiançaepodeconduziràdesresponsabilizaçãoeaodesinteresse.

Napresentesecçãoapresenta‑seodesenhodapesquisa,referindoasprincipaistécnicasderecolhae
análisedosdados.Entendeu‑se,aomesmotempo,queseriaessencialexplicarbrevementeocontexto
emqueoestudoserealizou.Assim,descreve‑sesumariamenteosetordaságuasemPortugal,dando
naturaldestaqueaomodocomoasfaturastransmiteminformaçãosobreasquantidadesconsumidase
comoessasserepercutemnosvaloresapagar,emparticularnadeterminaçãodosmontantesrelativos
aopagamentodos três tiposde serviços cobradosemconjunto: abastecimentodeágua (AA),
saneamentodeáguasresiduais(SAR)eresíduossólidosurbanos(RSU).

3.1. Os serviços de águas em Portugal 
Porrazõesrelacionadascomos investimentosavultadoseasexigentesobrigaçõesdeserviço
deinteressegeral,osetordaságuasemPortugal(AAeSAR)temcaracterísticasdemonopólio
natural,reunindocondiçõesparaaexistênciadeumúnicoprestadoraonívellocalouregionalde
modoaminimizar os custosenvolvidos.Assim, e noque concerneao fornecimentoembaixa
(distribuiçãoaosconsumidoresfinaisnocasodoAAedrenagemnoSAR)aprovisãodeserviços
éfeitapormonopólioslocais.Osetoréconsideravelmentefragmentadoexistindo,emregra,um
únicoprestador(entidadegestora–EG)emcadamunicípio,comalgumadiversidadeemtermos
demodelosdegestão,comopodeserobservadonatabela1.

Fonte:ERSAR(2014).

OelevadonúmerodeoperadoresnoAAembaixadeve‑seaofactodeamaioriadoserviçoser
asseguradoporserviçosmunicipais(191)eaonúmeroexpressivo(99)depequenasentidades,
sobretudo juntas de freguesia ou associações de consumidores, que abastecem, no seu
conjunto, umuniversodeapenas68mil habitantes e que são responsáveis pelamaioria dos
casosemquehámaisdoqueumaEGaoperarnomesmoconcelho.
Peranteestamultiplicidadedemonopólios locais, cabeao reguladornãosóevitaroabusode
posiçãodominantecomoasseguraralgumaharmonizaçãoemcertascondiçõesdefornecimento

Tabela 1 – Entidades gestoras e modelos de gestão no AA e no SAR em baixa

3. Abordagem metodológica
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dosserviços.Noquese refereaoobjetivodeproteçãodosconsumidores,competeàERSAR
promover a qualidadedos serviçosprestadospelosoperadorese garantir preços socialmente
aceitáveis, o que sematerializa no cumprimento dos seguintes princípios: essencialidade,
indispensabilidade, universalidade, equidade, fiabilidade e eficiência de custos associada à
qualidade dos serviços (ERSAR, 2013). De entre os esforços de harmonização,merecem
referência as iniciativas conducentes à redução da heterogeneidade nos esquemas tarifários
praticados (emespecial noque respeita aonúmeroedimensãodeescalõese tiposde taxas
cobradas)easrecomendaçõesreferentesàsfaturas.
De facto, a partir de2009, as intervençõesdaERSARcomo intuito degarantir o direito dos
consumidoresa informaçãocorreta, fiáveleclara foramsendo reforçadas.Essas intervenções
consubstanciam‑se fundamentalmente em três recomendações: aRecomendação 1/2009 –
“RecomendaçãoTarifária”,aRecomendação2/2010–“CritériosdeCálculo”eaRecomendação
1/2010–“ConteúdosdasFaturas”.
DeacordocomasrecomendaçõesdaERSAR,asestruturastarifáriasrelativasaoserviçodeAA
devem sempre incluir duas componentes: uma componente fixa e uma componente variável
(volumétrica)comquatroescalõesdepreçoscrescentes (IBT).Está tambémestabelecidoque
deverãoexistirtarifáriosdiferenciadosparadiferentestipologiasdeconsumidores(residenciaise
não residenciais), bem como tarifários especiais para famílias de baixo rendimento e para
famíliasnumerosas.
Para efeitos de faturação, o consumo pode ser real ou estimado, havendo lugar a acertos
pontuaisnosegundocaso.JuntamentecomoAAsãocobradosmensalmenteserviçosdeSARe
deRSU.RelativamenteaoSAReaosRSU,emregrasãocobradosencargosfixosparacadaum
dos serviços e, uma vez que não existe umamedição própria, a cobrança da componente
variáveléindexadaaoconsumodeágua,devendoseraplicadosigualmentequatroescalões.
Éexpectávelqueacomplexidadedosesquemastarifáriosaliadaàcobrançadeoutrosserviços
em conjunto com oAA esteja a contribuir para algumas das dificuldades sentidas pelos
consumidoresnacompreensãodassuasfaturas.

3.2. Técnicas de recolha e análise das perceções dos consumidores a respeito das faturas

O presente artigo usa uma abordagem qualitativa para identificar as principais razões do
desconhecimentodasfaturasdeágua,oqualtinhajáficadopatenteemestudosanteriormente
publicados,comoreferidoanteriormente,eanalisaralgumasconsequências,nomeadamenteao
níveldaeficáciadaspolíticaspúblicas,domodocomoosconsumidoresencaramodocumento
faturadeágua.Tendoemcontaaausênciadereferenciaisteóricossobreoassunto,aopçãopor
umaabordagemqualitativa,quepermitafazeremergirasdimensõesfundamentaisdoproblema,
éamplamentejustificada.
Sendonecessárioouvirconsumidoresdomésticoseconsiderandoquea informaçãoarecolher
poderiaclaramentebeneficiardainteraçãoqueentreelesseestabelecesse,considerou‑seque
fazia todoo sentido usar a técnica de focus group (FG).ComodestacadoporBrymaneBell
(2007),osFGsãoparticularmenteadequadosquandosepretendeexplorarumtemaespecífico
emprofundidade,devendoo(s)moderador(es)dotar‑sedeumguiãobastanteabertoe flexível
porformaapermitiraextraçãodasideiaseperspetivasdosparticipantes.Aentrevistaemgrupo
permite “que cada umavalie as razões pelas quais outros detêmumadeterminada opinião”
(BrymaneBell,2007:512)eassimconstruirnovasperspetivasqueresultamdogruponoseu
todo.
Nesteestudo foramconstituídos trêsgrupos,envolvendo21 indivíduos,e realizadas,portanto,
trêsentrevistasemdiasdistintosdomêsdemarçode2014.Emboraatécnicanãoexijaquese
definaàpartidaonúmerodeFGarealizarnoâmbitodeumdadoestudo,admitindoautilização
do princípio da “saturação” (que ocorre quando pela sucessiva repetição de ideias se pode
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razoavelmenteanteciparoqueresultariadoFGseguinte),entendeu‑seadequadaadefiniçãode
trêsgrupos,namedidaemquepermitiamrefletirperfissociodemográficosdistintoseacomodar
com alguma homogeneidade cerca de 20 participantes.A ideia da estratificação dos FG é
admitida porBrymaneBell (2007) e defendidaporMorgan (1998) comaalegaçãodequea
homogeneidadeaumentaacompatibilidadeentreosmembrosepodeenriqueceradiscussão.
Neste trabalhoessahomogeneizaçãovisouexplorarmelhoralgumasdimensões(comoonível
dequalificações)quesesuspeitavaexplicaremdiferentesníveisdeconhecimentoefamiliaridade
comas faturas.Aconstituiçãodegruposcomcaracterísticasassumidamentedistintasentresi
(como foi o casonopresente estudo) permite depois fazer uma leitura comparadadealguns
resultados.
JánoqueserefereaonúmerodeparticipantesemcadaFG,asopiniõesprevalecentessãode
que discussões de grupo commais do que oito participantes tornam‑se difíceis de gerir
(Blackburn e Stokes, 2000; Bryman e Bell, 2007), enquanto grupos commenos de seis
elementosdevemserempreguesapenasquandooníveldeenvolvimentocomotópicoémuito
elevadoeoobjetivoéobterrelatosmaisoumenosdetalhadosdeexperiênciaspessoais,oque
nãoseaplicanocasoemquestão.
Nesteestudo foielaboradoumguiãodequestões,oqualadmitiaumaelevada flexibilidadena
condução das entrevistas realizadas em cadaFG, tal comoa técnica requer, de formaa se
garantir um livre fluir de ideias entre osmembros.A sequência dequestões teveemconta a
necessidade de colocar à vontade os participantes e de os familiarizar como tópico, dando
oportunidadeparaexpressaremopiniõeserecordaremexperiênciaspessoaisquepotencialmente
tivessemtidocomasfaturasdeágua.Oguião,sendogenericamentecomumatodososgrupos,
foiligeiramenteadaptadoparacadaumdeles.Parafazeremergirummaiornúmerodeaspetose
refrescar amemória dos participantes relativamente ao conteúdoe configuraçãodas faturas,
numdeterminadomomentodasentrevistas,foramapresentadastrêsfaturasatítulomeramente
exemplificativo.
AcaracterizaçãosociodemográficadosgruposéfeitanaTabela2.

Oprimeirofocus group(FG1)foiconstituídoporpessoascomformaçãobaseemeconomiaou
gestão (aonível da licenciaturaousuperior) equesupostamenteestariammaisà vontadena
compreensão dos esquemas tarifários. Por seu turno, no segundo grupo (FG2) participaram
consumidores sem formaçãoacadémica superior.Finalmente, do terceirogrupo (FG3) fizeram
parte indivíduos que nas suas tarefas profissionais são preparadores de informação em
diferentesdomínioseque,poressarazão,tendemateralgumaexperiênciaemajudaroutrosa

Tabela 2 – Descrição dos focus groups
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compreenderdadoscomplexos.Emfunçãodessasdiferenças,antecipava‑sequeseestivesse
perantediferentesníveisdeliteraciaenumeracia,osquaispoderiamterumimpactosignificativo
nomodo comoos consumidores encarama informação constante das faturas.Esperar‑se‑ia
assimqueasdificuldadesem interpretar algumada informação veiculadanas faturas fossem
maioresentreosparticipantesnoFG2.
Comoacordodosparticipantes,asconversasforamregistadasemsuporteáudio.Aduraçãofoi
variável,massituou‑seemqualquerdoscasosentreos60eos80minutos.
As transcrições serviram depois de base à análise de conteúdo, a qual permitiu identificar
categoriaserelacioná‑lasentresi.Defacto,aanálisedeconteúdotemcomointuitoreinterpretar
eextrairsignificadosdedadosqualitativos,valorizandooscontextosemqueasafirmaçõesforam
proferidas. Esse trabalho consubstanciou‑se na análise de resultados que se apresenta em
seguida.Dada a riqueza de algumas afirmações transcritas, faz‑se assumidamente umuso
extensivodecitaçõesdosparticipantesparasuportarasprincipaisconstatações.

Comoé comumemestudos de natureza qualitativa, não existia à partida umaestrutura pré‑
‑definidaparadescreverosdados,peloqueascategoriasdeanáliseea respetivaarrumação
foramsurgindoàmedidaqueosdados foramtratadoseasua leitura foisendo feita.Assim,a
apresentaçãoeadiscussãodosresultadoséfeitaemduasfases.Naprimeiraorganizam‑seas
razõesapontadasparaodesconhecimentodasfaturasenasegundasãoavaliadasasreações
negativasdosconsumidoresperanteodocumentofatura.Noseuconjunto,estasinterpretações
permitemterumanoçãodosprincipaisaspetosamelhorarparaqueacomunicaçãoviafaturase
tornemaiseficaz,conformeserecomendanasecção5.

4.1. Razões do desconhecimento relativo às faturas
Asdiscussões realizadasnoâmbitodosFGprocuraram fazeremergirumconjuntonuclearde
razõesqueexplicassemodesconhecimento dos consumidores domésticos noque respeita à
suacontadeserviçosdeáguas.
Daauscultaçãofeitaàopiniãosobreodocumentofatura,identificou‑seumconjuntodemotivos
queparecemestarnabasedodesconhecimento revelado.TalcomoevidenciadonaTabela3,
deumaformaresumida,essasrazõesforamarrumadasemquatrodimensões: i) linguagem,ii)
complexidade,iii)formaeiv)desinteresse.

4. Apresentação e discussão de resultados



Perceções dos Consumidores Domésticos 
acerca das Faturas de Água

Patrícia Moura e Sá / Rita Martins

Deumaformageral,asrazõesenunciadasforamtransversaisaostrêsFG,emboratenhamsido
reveladascomdiferentesintensidades.ATabela4procuraevidenciarasdiferençasencontradas
entre os três FG, e avaliá‑las em função da frequência com que foram referidas algumas
preocupaçõesedaveemênciacomqueosproblemasforamexpostos.

+:Revelada esporadicamente e/ou de forma ligeira; ++:Revelada frequentemente e de forma indiscutível; +++:Revelada
sistematicamenteedeformaacentuada.

Comosepodeobservar,oFG1 foiaquelequeexpressoumenorespreocupaçõescomo tema
emdiscussãoaindaquereconhecesseacomplexidadeassociadaàsfaturasequepontualmente
referisse aspetos de linguagem e de forma. O FG2 e o FG3 estiveram claramentemais
comprometidos com a discussão emostraram ter mais opiniões de partida sobre a (in)
capacidadedeas faturas comunicarem informação relevante.ParaoFG2asdeficiênciasdas
faturasaparecerammais ligadasaquestõesde linguagemaopassoqueparaoFG3foramos
aspetosdeformaqueganharammaioracuidade.

Tabela 3 – Desconhecimento das facturas: razões identificadas e sua estruturação

Tabela 4 – Intensidade das razões do desconhecimento por focus group
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Noqueconcerneàsquatroordensderazõesdodesconhecimentodasfaturas(Tabelas3e4),
emanadasdasdiscussõesnasentrevistas,procede‑sedeseguidaàexplicaçãodascategorias
evidenciadasnoâmbitodecadarazão.

i) Linguagem
Deentre asquestõesde linguagem,destaca‑seo tecnicismoutilizadoparadesignar algumas
componentesdoselementoscobrados.Esteaspetotantofoireconhecidodiretamenteporalguns
dos consumidores ouvidos como foi detetado a partir de interrogações e comentários que
surgiramsobreosignificadodediversasrúbricas.
“A questão é a linguagem técnica… e a gente não perceber exatamente a que é que aquilo 
corresponde…”, 
“É quase decreto ‑lei [referindo ‑se ao tarifário], linguagem muito pouco apelativa e compreensível”, 
“Tarifa de manutenção!? Deve ser a das reparações que fazem, manutenção da rede geral, antes 
de chegarem aos ramais…”,
“Quota de serviço? Ninguém sabe o que é isso.”, 
“Calibre do ramal? Sei lá o que é!”
Aindanoquerespeitaaaspetosde linguagemfoi igualmentepossívelperceberquea faltade
clarezaadvémtambémdaopacidadedediversoselementosdafatura.
“O mais obscuro são as taxas porque as pessoas não percebem o que estão a pagar…”
“Isto é uma leitura normal… não se sabe muito bem o que isto quer dizer, só isso mata qualquer 
um!”
“É supercomplicado perceber qualquer coisa quando há acertos.”
Éinteressantenotarqueasdificuldadesdeinterpretaçãodeterminologiausada,aindaquemais
notóriasentreosconsumidorescommenosqualificações(FG2), foramtransversaisa todosos
grupos ouvidos. Com seria de esperar, no FG1, dada a formação especializada dos seus
elementos,osproblemasdelinguagemnãoforamtãopronunciados.JáoFG3denuncioufortes
preocupaçõescomalinguagemsobretudoporconsiderá‑lapoucoacessívelàgeneralidadedos
consumidores.

ii) Complexidade
Acontribuirparaacomplexidadedasfaturasestáaformacomoestãoconcebidosostarifáriose
aorganizaçãodosetor.Devidoàcobrançaconjuntadetrêsserviços–AA,SAReRSU–háuma
multiplicidadede itensnafatura,oquedificultaasua interpretação.Acomplexidadequedaqui
resultaéreconhecidaporalgunsconsumidoresquerevelaram,porexemplo:
“O problema não está na fatura, está no sistema. Ao tentar ser tão minucioso, o sistema fica 
muito complexo. Não sei se se ganha muito com isso...”
Uma parte expressiva dos consumidores ouvidos tem consciência de que se pagam
conjuntamentecomoconsumodeáguaoutrosserviços.
“É os resíduos, é o saneamento, e sei lá mais o quê… é o ambiente.”
Contudo,muitossurpreenderam‑secomapresençadecertasparcelas,comoevidenciadonas
seguintestranscrições:
“Também há escalão para as águas residuais? Eles medem as águas residuais?”
“Tem dois saneamentos fixos!”
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Revelou‑se tambéma dificuldade em conhecer a natureza fixa ou variável de alguns itens
cobrados.
“A tarifa de manutenção do sistema público de água, eu também não sei o que é. Não é claro se 
é fixo ou variável, não diz.” 
“O sistema é muito complexo. É impossível explicá ‑lo… Fatores todos, uns fixos, outros 
dependentes do consumo, é absolutamente impossível perceber alguma coisa daquilo.”
Emrelaçãoàscomponentesvariáveisdostarifários,poucosforamosconsumidoresquesabiam
quesãopraticadosIBTetambémqueháescalõesaplicáveisaosoutrosserviçosparaalémdo
AA.Amaioriadosconsumidoresauscultadosrevelouumaideiaalgovagasobreoassunto:
“Tenho ideia de que se paga mais por m3, se consumirmos mais pagamos mais, mas não faço 
ideia nenhuma dos escalões, nem coisa nenhuma.”
“Como aquilo é por ‘escalas’… mesmo que se gaste mais alguma coisa paga ‑se logo uma taxa 
superior. X metros é um valor e depois salta.”
Só em casos pontuais pareceu existir um conhecimentomais aprofundado da estrutura por
blocosdostarifários:
“Se o valor [a pagar] for mais alto vejo de onde é que veio isto, se cheguei ao 3.º escalão...…”
“Aqui veem os escalões todos… a pessoa pode começar a jogar com isso. Permite ver onde 
começa e acaba… eu pelo menos acho que é importante.”
Autilizaçãofrequentedesiglasnasfaturasparadesignarmuitasdasrúbricascobradasintroduz
algumasdúvidasemesmoumacertaperplexidadeemalgunsclientes.
“Há para aí umas siglas... havendo espaço mais vale estar lá tudo. Nem toda a gente tem de 
saber, eu não sei!”
Embora se considere que a complexidade tenha estado presente de forma equiparável nas
entrevistas feitas com os FG1 e FG2 ela deriva de aspetos distintos. O FG1 atribui a
complexidade das faturas principalmente aos esquemas tarifários. Já o FG2 reveloumaior
dificuldade em entender a multiplicidade de itens cobrados e a indexação dos valores
correspondentesaopagamentodosSARedeRSUaoconsumodeágua.

iii) Forma 
As faturas são por vezes entendidas comodocumentos pouco cuidados, onde a informação
aparecefrequentementedesarrumada/desorganizada:
“Aqui as parcelas, ali o total, isto está muito mal arrumado.”
Além disso, foi salientada a falta de destaque ao que cada consumidor consideramais
importante:
“A única coisa que está em nosso controlo é o consumo variável, devia dizer a parte variável 
primeiro e depois a parte fixa e depois o total, isso era fundamental para baixar a nossa conta, 
enfim...”
Autilização de letras de reduzida dimensão emergiu comoumadificuldade adicional para a
leitura da fatura, tendo levantandoalguma suspeição, emparticular entre elementos doFG2,
sobreaintençãodosoperadoresemnãodarodevidodestaqueadeterminadainformação.
“A letra é muito pequenina.”
“Há coisas interessantes e que não se veem logo. Veem com letras mais pequeninas.”
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Foramapontadastambémdiversasfalhasnoqueconcerneaossuportesgráficosutilizadosnas
faturas,comoafaltaderigoremtermosdetítulos,aausênciadelegendasparaoseixose/oua
faltadeindicaçãoclaraquantosàsunidadesdemedidausadas.
“Este 14 não corresponde a este gráfico. Este gráfico não corresponde a este valor. É confuso!”
Porconsideraremquesãoelementosimportantesparatransmitirinformaçãodeformarápida,foi
igualmente criticado pelos consumidores ouvidos o facto de os operadores nem sempre
utilizaremgráficos.
“[Referindo‑seaumafaturaemconcreto]É pena não ter gráficos!”
“Esta [fatura] tem a vantagem do gráfico estar logo no início. Visualmente tem essa mais ‑valia. 
Ao passo que nesta temos de virar a página para o ver.”
OFG3 revelou‑se omais preocupado comos problemas de forma identificados nas faturas,
mostrandoserogrupocom ideiasmaisdefinidassobreeste tópico,ose traduziuemdiversas
recomendações possíveis demelhoria.OFG2 evidenciou a necessidade de dispor demais
apoiosgráficoseexplicativosdasrúbricaspresentesnafatura.

iv) Desinteresse
Édenotarque,logonoiníciodasdiscussõescomosconsumidores,alguns(principalmenteentre
os participantes noFG1) desvalorizarama importância de conhecermelhor as suas faturas.
Quando confrontados coma temática a ser tratada (conhecimento/importância das faturas),
algunsparticipantes revelaramalgumceticismo sobre o benefício quepoderia resultar de um
melhor/maisaprofundadoconhecimentodasfaturasdeágua.
Os consumidores que seassumirampouco interessadosemconhecermelhor a sua contade
água, ou que revelaramalgumdesinteresse,mesmoque não assumido, destacaramo fraco
pesoqueosgastoscomosserviçosdeáguas têmnoconjuntodassuasdespesas familiares,
sobretudoemcomparaçãocomoutrosserviçosessenciais,nomeadamenteaeletricidade.Para
estes,odesinteresserelevadoprende‑semenoscomodocumentofaturaemaiscomosfracos
benefíciosqueconsiderampoderadvirdeummaiorconhecimentodassuascontasdeágua.
Entre os participantes desinteressados houve tambémaqueles que sublinharampoucopoder
fazer para influenciar os encargos mensais que suportam e que, consequentemente,
reconheceramsentir‑sepoucoincentivadosaprocurarinformação.
“Eu nem sei o que é que lá vem... o problema é esse... eu nem sequer leio... vejo se o valor é 
estável... eu já nem sei como é que é o documento presentemente.”
Estadesmotivaçãopeloconhecimentodasfaturaséacentuadapeloreconhecimentodequenão
háalternativanaescolhadooperadorequeaáguaéumbemessencial,semsubstitutos.Por
estetipoderazões,algunsconsumidoresconsideraramqueestãonumaposiçãofragilizadaface
aopretensopoderdoprestadordoserviço.
“Eu acho que não podemos fazer nada. Acho que temos de aceitar e pronto.”
Há tambémumaperceção da fraca relação entre as quantidades consumidas de água e os
valoressuportadosdecorrentedopesodosencargosfixosnovalorapagar.
“Quando vejo: consumo 6m3, ou 4, se consumir menos 10%, pago o quê? Menos 60 cêntimos!? 
10% a mais ou a menos é zero!”
Amaioriadosparticipantesvêasfaturasessencialmentecomoumdocumentoatravésdoqual
obtém informaçãosobreosmontantesapagarmensalmente.Amenosqueovalorapagarse
desviesubstancialmentedo“padrãohabitual”,osconsumidoresnãoprocurampercebercomose
reconstitui esse valor.Alguns participantes revelaram ter um valor de referência e outros
atribuíramimportânciaadiferençasexpressivasnomontanteapagarcomparativamenteaomês
anterior.
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“Se não houver nada assim extraordinário não consulto.”
“Desde que não haja grandes variações em relação ao mês anterior, está tudo bem.”
Algunsparticipantes,pelosseustraçosindividuais,emespecialrelacionadoscomapreocupação
decontrolardeformamaisoumenosapertadaosgastos,dãoàsfaturasmaisimportância.
“Olhos para elas [faturas de água] sempre que veem, como aliás para qualquer fatura.”
Poucosparticipantesserevelarampreocupadoscomautilizaçãomoderadadorecursoágua.No
entanto,principalmenteentreosconsumidoresdogénero femininoecom filhosmenores,esta
problemáticanãopassoudespercebida:
“Fico a pensar... crianças, banhos... Será que estamos a ter um comportamento razoável?”
Adicionalmentepareceexistirumaclaradificuldadeemavaliaratravésdafaturaarazoabilidade
dosgastos/consumos.
Paraoacompanhamentodosconsumos,foisalientadoopapelqueosgráficospodemter.
“É importante para que os indivíduos possam ir avaliando a evolução dos seus comportamentos. 
Quais são os meses do ano e porque razão consomem mais.”
Importa assinalar queasdimensões identificadasnão sãoestanquesentre si.Aexistência de
deficiênciasemdeterminadosaspetostemefeitosmúltiplos,criandobarreirasàboacomunicação
atravésdafatura.Atítulodeexemplo,autilizaçãodelinguagempoucoacessível,aliadaàfalta
decuidadocomalgunsaspetosdeforma,potenciaatitudesdedesinteresse,comoevidenciado
noexcertoseguinte:
“Eu acho que custa a interpretar. Eu começo a ler e atiro para o lado.”

4.2. Reações negativas perante as faturas
Obaixoníveldeconhecimentorelativamenteàs faturasealgumasdasrazõesqueoexplicam
põem em causa a eficácia das políticas públicas chave no que respeita à promoção da
sustentabilidadedorecurso.Efetivamente,acomunicaçãoviafaturanãoestáafuncionarcomo
seria desejável e, consequentemente, a informação que se pretende transmitir, emespecial
relativamenteapreços,chegapoucoaosseusdestinatários:osconsumidoresdomésticos.
Naverdade,pelasquestõesdeconteúdoeformaqueforamdiscutidasanteriormente,emalguns
casos as faturas parecem dissuasoras de atitudes mais comprometidas por parte dos
consumidores. O alheamento revelado por alguns do consumidores vem frequentemente
acompanhadodeumaelevadadesconfiançaparacomosoperadores:
“Já lhe disse, as letras miudinhas… Já lhe disse que é melhor ler ‑se nas entrelinhas.”
Neste contexto, umaparte significativa de consumidores, sobretudonoFG2, entendequeos
operadores têm como interesse quase exclusivo que os consumidores consumammais para
obteremmaioresreceitas.
“É para lhe mexerem mais no bolso.”
Porvezes,afaltadeclarezapareceserentendidacomoumaestratégiaintencionalparalimitaro
poderreivindicativodosconsumidores:
“A leitura não é assim tão clara porque também não se pretende que as pessoas tenham muita 
consciência das taxas todas que estão ali e dos encargos todos que pagamos.”
Apropósitodasensibilizaçãoparaaescassezdorecurso,umdosconsumidoresdisse:
“Os fornecedores querem é que se gaste. A própria televisão tem ‑se preocupado mais em 
esclarecer as pessoas. Avisa mais.”
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Perante estas ideias, é expectável que qualquer papel que pudesse caber às faturas na
comunicação de políticas “não‑preço” (por exemplo, através demensagens de incentivo à
poupançadeágua)estejaa prioricomprometido.
Face ao seu conteúdo e função, as faturas naturalmente assumemparticular relevância na
comunicação das políticas preço. Nesse âmbito, alguns consumidores reconheceram a
existênciadeIBTe,nessesentido,compreendemquehácomportamentosaajustar:
“O preço é em função do consumo. Quanto mais se consome, mais se paga”
“Esta informação [a respeito dos escalões] permite ver onde começa e acaba... eu pelo menos 
acho que é importante. (...) A pessoa pode começar a jogar com isso”. 
Noentanto,passaaideia,porvezesbemalicerçadafaceaopesodosencargosfixos,dequeos
preços associados aos escalões não são verdadeiramente promotores de comportamentos
poupadores.Acresce que amensagemde penalização de consumos elevados através dos
preçosmaisaltos torna‑sedifícildeentenderperanteapresençana faturadeoutrosserviços,
cujaformadecobrança(indexadaaoconsumodeágua)nãoépercebidapelageneralidadedos
consumidores.
“Aquilo que devia ser mais caro é o que acaba por ser mais barato. Gasta ‑se mais noutras coisas 
do que naquilo que é mais essencial. Paga ‑se menos de água e andamos a pagar contas sei lá 
de quê.” 
Independentemente deste retrato algopessimista daeficácia das faturasna comunicaçãodas
políticas,oseupapelnãopodeserminimizado.Comoumdosparticipantesafirmou:
“As faturas devem alertar, devem ajudar, informar...”
Foi possível constatar, em vários aspetos analisados, diferenças entre as perspetivas
dominantesemcadaumdosfocus groups.Seéverdadequenalgunscasosseconfirmaramas
expectativas (por exemplo, no que se refere à dificuldade em compreender determinados
conteúdos decorrente, de ummenor nível de qualificações), outros casos houve emque se
verificouquealgunsdosproblemasenfrentadospelosconsumidoressãomais transversaisdo
queseesperaria(emespecialnoqueconcerneaodesconhecimentosobrealgumdoselementos
dafatura).
Odesconhecimento,bempatente,porexemplo,naformacomosãocobradascomponentesde
águasresiduaiseresíduossólidos,temaparentementerazõesdistintas.Entreosindivíduosdo
FG1 o desconhecimento parece estar relacionado com o desinteresse associado a uma
desvalorizaçãodaimportânciadoconhecimentodetalhadodasfaturasdeágua.Asquantiasem
causa são pouco expressivas comparativamente a outros encargos familiares, em especial
aquelesquesãosuportadoscomoutrosserviçosessenciais.JánoFG2,formadoporindivíduos
commenoresqualificações,odesconhecimentoémuitomotivadopela ideiadequeas faturas
sãocomplexasedequepoucopodemfazerfaceaopoderdosoperadores.OFG2foi,deentre
os três, o que revelou maior desconfiança em relação aos operadores e aquele que
aparentementemais expectativas tinhaem relaçãoaopotencial das faturas enquanto veículo
para a promoção de consumos parcimoniosos e com reflexos nos valores suportados.Os
indivíduos do FG2 valorizaram especialmente a utilização de linguagem simples (sem
tecnicismos)e realçarama importânciadas faturas teremtudo“bemexplicadinho”,associando
este aspeto a um princípio de “boa‑fé”. Por oposição, foram os participantes do FG1 que
demonstrarammaiorpreferênciaporumdocumentosintético.Osconsumidoresqueformaramo
FG3manifestaram,porcomparaçãocomosrestantes,umamaiorfamiliaridadecomasfaturas.
Também aqui surgiram preocupações com a utilização de linguagem acessível e de fácil
compreensãopor todososgruposdapopulação.Váriosparticipantesrevelaramexplicitamente
queasfaturasdeviamassegurarodireitoàinformação,oqueexigequeacomunicaçãosefaça
de forma clara (com recurso aplain language). Neste grupo ficou especialmente patente a
preocupaçãocomaspetosgráficosedeforma.
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Por outro lado, as preocupações coma sustentabilidadedo recursoestiveramgenericamente
poucopresentesnos focus groups, oque revelaapoucaeficáciadaspolíticaspúblicasnesta
matéria.Aindaassim, foramos indivíduosmais informadose/ouaqueles com filhosem idade
escolar os quemais consciênciamanifestaram, nomeadamenteao referirema importância de
disporem(potencialmenteviafatura)deelementosquepermitissemavaliararazoabilidadedos
própriosconsumos.
Faceàsdeficiênciasapontadasaodocumentofatura, ficaassimaideiadequehámelhoriasa
introduzirnacomunicaçãoporestavia,nosentidodeaumentarosníveisdeconhecimentoe/ou
dedisciplinarosconsumos.

A importância emcomunicar de forma compreensível informação relevante aos consumidores
domésticosdeágua,sejaporquestõesdetransparência,sejaporseconsiderarqueissopode
serpromotordecomportamentosracionaisdeconsumo,temsidorecentementereconhecida.
OrelatórioSkills Outlook 2013(OECD,2013)chamaaatençãoparaosbaixosníveisdeliteracia
e de numeracia de uma parte significativa da população,mesmonos países desenvolvidos,
sublinhando que, paraminorar este problema, os serviços públicos devem comunicar numa
linguagemsimples.
Noâmbitodosserviçosdeáguas,enumcontextointernacional,arelatoraespecialdasNações
Unidas para o direito à Água e Saneamento revela também este tipo de preocupações,
recomendando que a comunicação de informação aos cidadãos se faça de forma clara e
acessívelatodos(Albuquerque,2014).
No contexto português, o regulador económico faz eco destes princípios implementando
iniciativas que visam contribuir para a disponibilização de informação “de forma clara e
conveniente”aosconsumidoresdeserviçosdeáguaseresíduos,emespecialnoquerespeita
aostarifáriosaplicáveisaosutilizadores finais,emconcordânciacomoestipuladonoArtigo4.º
“Deverde informação”,daLeidosServiçosPúblicosEssenciais ‑Lein.º23/96,de26de julho
(entretanto alteradapelasLeis n.º 12/2008, de26de fevereiro, n.º 24/2008, de2 de junho, e
n.º 6/2011, de 10 demarço) e noArtigo n.º 61º “Dever de Informação” doDL n.º 194/2009
(Estatutos da ERSAR). Entre as iniciativas do reguladormerecem destaque a emissão da
RecomendaçãoERSARn.º1/2010–ConteúdodasFaturaseapublicaçãodeumGuiaTécnico
(Andrade et al., 2012), dirigidas aos prestadores dos serviços e, direcionada para os
consumidores, a disponibilização no sítio internet da ERSAR de uma área de Perguntas
Frequentes (daqual fazparteumconjuntode “Questõessobre tarifasdeserviçosdeáguase
resíduos” e um conjunto de “Questões sobre faturação e leitura de serviços de águas e
resíduos”) e de “Cadernos de Sensibilização –OConsumidor e os Serviços de Águas e
Resíduos”sobreosdireitosedeveresdosconsumidores.
A literatura científica, ainda que não se debruçando prioritariamente sobre a relevância da
comunicação via fatura, apresenta resultados que apoiama identificação de um conjunto de
recomendações (abaixo identificadas pelas letrasA a E) e a sua fundamentação.Algumas
dessas recomendações encontram igualmente expressão em ideias reveladas pelos
consumidoresdomésticosauscultados:

A)Usarlinguagemcorretamassimples,evitandootecnicismodesnecessárioouoempregode
expressõespoucointuitivas
Comotemsidosalientadoemrelatóriosinternacionaisjáreferidos,osbaixosníveisdeliteraciae
numeracia revelados por boa parte da população exigem que as entidades estejam
especialmente atentas à linguagem que empregam.Com frequência, encontram‑se termos
ambíguos,inconsistênciasnadesignaçãodealgumasrubricasnamesmafaturaeformaspouco

5. Recomendações para a melhoria das faturas
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clarasdeprestar informaçõesrelevantes.Porexemplo,na indicaçãodeparcelasfixas,poderia
serusadaaexpressão“TarifafixadoserviçoX”eexplicitadooseuvalor(relativoaoperíodode
cobrançadafatura),evitandonomeadamenteaapresentaçãode“valorunitáriovezesY”.
Internacionalmenteépossível identificaralgumasboaspráticasparaautilizaçãode linguagem
acessívelatodos.Atítulodeexemplorefira‑seodesenvolvimentonoReinoUnidodeumguia,
disponívelonline2, aplicável a todos os sítios governamentais na internet, sobre como criar e
editardocumentoseorganizarpáginas.

B)Darmaisdestaqueàsquantidadesconsumidas
Uma vez que o elemento sobre o qual os consumidores têmalgum controlo é a quantidade
consumida,estamereceserdevidamentedestacada.
Asquantidadessãoindicadasnafaturamascommenorvisibilidadedoqueosvaloresapagar,
nãoapelandoparaqueosconsumidoresolhemcomatençãoparaovolumedeáguausada.Os
operadoresgeralmenteapresentamhistóricosdeconsumo,normalmentesobaformadegráficos
(claramentevalorizadospelosconsumidores),quenemsempresãoinformativose/ourigorosos.
Assim,nacomunicaçãodasquantidadespoderiamserexploradasaspotencialidadesdegráficos
bem identificados (devidamente acompanhado de títulos adequados, eixos claramente
identificados,apresentaçãodeunidadesdemedida)evisualmenteatrativos.

C)Providenciarelementosdecomparaçãoquepermitamaoconsumidoraferirarazoabilidadedo
seuconsumo
Permitir que cada família possa saber se está a consumir em excesso é fundamental para
promoveraadaptaçãodospadrõesdeconsumo.Apesardafracaelasticidadepreçodaprocura
dos serviços de águas, existe já alguma literatura recente que corrobora a ideia de que as
famílias reagemperante informação sobre os consumosde outras comquemse comparam.
FerraroePrice(2013)analisaramoimpactodadisponibilizaçãodeinformaçãorelativaaníveis
médios de consumode famílias vizinhas (social comparison), numestudo sobre o consumo
residencial emAtlanta, Georgia. Os resultados revelaram que a utilização de referentes
baseados na comparação social de consumos exerce um efeito expressivo sobre o
comportamento de procura de água. Esse efeito revelou‑semaior do que o decorrente da
utilizaçãodemensagenspoupadorasoude informaçãotécnicaapenas.Osautoresconcluíram
aindaqueascomparaçõessociaissãomaiseficazesentreasfamíliasidentificadascomotendo
umaelasticidadepreçodaprocuramenor:osmaioresconsumidores.Porém,dadoqueosefeitos
vão diminuindo ao longo do tempo, os autores concluem que existem complementaridades
importantesentreestratégiaspreçoe“não‑preço”.
EmPortugal,enestamatéria,osoperadoreslimitam‑senestemomentoadisponibilizar,quando
muito,informaçãosobreosconsumospassadosdafamília(porvezessãoapresentadasmédias
deconsumodeacordocomohistorialdocliente),nãofornecendodadosquepermitamavaliaro
consumodoagregadofamiliarfaceaoutroscomparáveis.
Afaturapoderiapassaraincluirumreferente,talcomo:“emmédiaumafamíliacomNelementos
nesteconcelhoconsomemensalmenteZm3”.

D)Tornarmaisvisíveloimpactosobreosencargossuportados(valorapagar)deumaredução
noconsumo
Existeaperceçãodequeareduçãodoconsumoserepercutemuitopouconovalorapagar.Tal
comoWorthington eHoffman (2008) ouBolland eWittington (2000) realçam, a cobrança de
tarifasfixaselevadascontribuiparaafracainterpretaçãodopreçomarginaldaágua.

2Disponível emhttps://www.gov.uk/government‑digital‑guidance/content‑publishinge consultadoemabril de
2015.
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Contudo, a indexaçãodosencargos variáveis deSARedeRSUàquantidade consumidano
caso português (desconhecida por uma boa parte dos consumidores) aumenta o efeito de
variações no consumo sobre o total a pagar.A ERSAR veio recentemente enfatizar a
obrigatoriedadedasfaturaspassaremaexplicitarestaindexação.
Para realçar o impacto de consumosparcimoniosos sobreos encargos suportados sugere‑se
que na fatura conste umamensagemdo tipo: “Se a sua família consomeentre 6 e 15m3, a
poupançade1m3permitirágastarmenosX€emAA,Y€emSAReW€emRSU.Emconjunto,
pagarámenosZ€”.

E) Não usar omesmomodelo de fatura para diferentes tipologias de consumidores (e.g.
domésticosenãodomésticos)
A disponibilização de informação não aplicável aos consumidores domésticos, por exemplo
valores de encargos fixos deAA para contadores de tubuladura superior à aplicada, pode
introduzir confusão. Tipicamente, os operadores abusam do recurso a uma faturamuito
despersonalizada.A utilização de um únicomodelo para todos os consumidores pode ser
contraproducente.

Uma clara compreensão das políticas é geralmente condição para que produzamos efeitos
desejados.No caso das águas, as políticas que visama sustentabilidadedo recurso apelam
frequentemente para alterações nos comportamentos dos consumidores que só podem ser
conseguidas seestesagenteseconómicosentenderemos sinais emanadospelospreçose a
razoabilidadedasmensagensassociadasàspolíticas“não‑preço”.
Aomesmo tempo que instâncias internacionais chamama atenção para a necessidade dos
governos e dos prestadores dos serviços comunicaremde forma simples e clara para que a
informaçãocheguea todos, trabalhosde investigaçãorecentes têmvindoachamaraatenção
paraobaixo conhecimento reveladopelos clientesdomésticos relativamenteàs suaspróprias
contaseàscondiçõesde funcionamentodosserviçosdeáguas.A literaturaexistentesobreo
papel das faturas (canal de comunicação universal e regular) é, em todo o caso, escassa e
geralmentenãocaptaaperspetivadosutilizadoresdosserviços,contrastandocomaatualidade
daspreocupaçõesrecentesdereguladoreseoutrasinstânciasinternacionais.
O presente trabalho pretendeu estudar as razões do desconhecimento dos consumidores
relativamenteàssuasfaturasapartirdeumaabordagemqualitativacomrecursoàutilizaçãode
focus groups.Apartirdessasrazõesprocurou‑seextrairumconjuntoderecomendaçõesparaa
melhoriadacomunicaçãodeinformaçãorelevante,viafatura,aosclientes.
Ainformaçãorecolhidarevelou‑sericaeesclarecedora,permitindoencontrarquatrograndes
ordensdemotivosparaodesconhecimento:linguagem,complexidade,formaedesinteresse.
Não estando em discussão a questão da simplificação das estruturas tarifárias (que no
formato atual recomendado pelo regulador muito contribuem para a complexidade das
faturas), ficou bem claro que o documento fatura pode sermelhorado tanto no conteúdo
como na forma. Essasmelhorias podem tornar o documentomais claro,mais apelativo e
mais interessante.Ousode linguagemcorretamassimples, bemcomoo fornecimentode
informaçãoquepermitaaosconsumidoresavaliarema razoabilidadedosseusconsumose
perceberemmelhoroimpactosobreoencargodeumamaiorpoupançadeáguasãoalguns
dosprincípiosdestacados.
Revelandoaatualidadedatemática,oartigo67.ºdoDecreto‑Lein.º194/2009,de20deagosto,
naredaçãoquelhefoidadapelaLeidaFaturaDetalhada,veioimporumconjuntodeobrigações
àsentidadesgestorasqueprestamserviçosdeáguaseresíduosautilizadoresfinaisquantoà
informaçãoa constar nas respetivas faturas.OPlanodeReestruturaçãodoSetor dasÁguas

6. Conclusão
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refere igualmente,ede formaexplícita,a importânciada faturacomoveículodeprestaçãode
informaçãotransparenteaoscidadãos.Contudo,seaLeidaFaturaDetalhadavemaoencontro
dealgumasdaspreocupações reveladas (nomeadamentequanto à inconsistência ou falta de
rigor, exigindo uma informaçãomais completa e padronizada), não responde cabalmente às
exigênciasdeexplicitaçãoda relaçãoentrequantidades consumidaseencargos suportadose
deixa ainda de fora aspetos importantes relacionados com a inclusão de referentes de
comparação e com alguns aspetos de forma. Sem a consciencialização dos cidadãos
relativamenteà importânciadas faturase semum trabalho sérioparaas tornarmais clarase
atrativas, os efeitos práticos sobre o conhecimento dos consumidores serão provavelmente
reduzidos.Obviamentequeacomplementaridadedafaturacomoutroscanaisdecomunicação
paraatransmissãodeinformaçãoadicionaloumaisdetalhada,nomeadamenteossítioswebdos
operadoresedoregulador,nãodevetambémserignorada.
Ultrapassar alguns dos problemas apontados pelos clientes contribuirá para evitar reações
negativas que sãobastante correntes, comoa desconfiançae a desresponsabilização, e que
minamaeficáciadaspolíticaspúblicasquesepretendamdesenharparaosetor.
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Publicam‑seregularmentenestasecção
notíciasouresumosdostrabalhoseteses
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Pablo Emanuel Romero Almada
ApresenteTesedeDoutoramentodebateo
entendimentohistórico,políticoesociológico
sobreomovimentoestudantilesuaslutas
sociais,dopassadorecenteesua
ressonâncianopresente,retomando,através
darevitalizaçãodomarxismo,suapertinência
noscontextosdeBrasilePortugal.Durantea
décadade1960,aemergênciados
acontecimentosglobaisdoMaiode1968,nos
paísesdesenvolvidosecentrais,tendoumde
seusprotagonistasomovimentoestudantil,
foiummovimentodecontestaçãoao
imperialismoeaosocialismovigentesede
suasformaspolíticaseautoritárias,
constituindo‑secomoumdosmarcosda
históriacontemporânea.Porisso,a
elaboraçãoteóricadasciênciassociaistem
taisacontecimentoscomobackground
epistemológico,criandoumreferencialteórico
utilizadoparacompreenderaslutassociais
dopresente,emsuamaioria,formulandoa
partirdeumasimplesrupturacausalcomo
passado.Entretanto,essedebatesedáem
tornodasnoçõesepistemológicaspresentes
nasciênciassociais,históriaenafilosofia,as
quaisentendem1968comooinícioda
pós‑modernidade.Apartirdodebateno
campoteóricomarxistacomaepistemologia
detransiçãoparadigmática,percebe‑seas
tensõesepistemológicasoriginam‑seda
revisãodoscontributosdomarxismoperante
osacontecimentos,resultandoem
significativosproblemasparaasformulações
epistemológicassubsequentes,quedeixam
deladoaformulaçãoontológicadotrabalho
emMarx.Aoseretomaressaperspectiva,
pode‑severificarqueoconflitotrabalhoe
capitalpermitequeaslutasdeclassesejam
identificadasporcontadasdeterminações
políticas.Odesdobramentopolíticodo
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movimentoestudantilpermitiucomquesuas
açõesemanifestaçõestivessemsentido
comopartedoconfrontoentreosestudantes
eosgovernos,emtermosdeseus
desenvolvimentospolíticos,especialmentea
relaçãoentreasclassesmédiaseasclasses
trabalhadoras.Asreformasuniversitáriasea
necessidadedetransformaçãodasestruturas
sociaisforamasrazõesquepermitiram,num
primeiromomento,umdesenvolvimento
políticodomovimentoestudantil.Emseguida,
asmanifestaçõesestudantissefortaleceram
etiveramumimportantedelineamentonofinal
daDitaduradoEstadoNovodePortugal
(1958‑1974)eduranteaDitaduraMilitardo
Brasil(1964‑1985).Aanáliseprocura
identificarosprincipaisperíodose
acontecimentosdemarcadosnosdois
contextos,bemcomo,enfatizarqueem
grandepartedotempo,oconflitoentrea
resistênciaestudantileaviolênciapolicialfoi
oqueconfiguroutalpolítica.Nosdoiscasos,
ressalta‑secomonasduasditadurasaforma
autoritáriadelidarcomosproblemas
estudantissedelineouenquantoelemento
fundamentalderepressãopolítica,
principalmentedaquelaqueincidiusobreas
correntesideológicasdeesquerdae
desalinhadascomomarxismosoviéticoede
gruposopositoresqueatuavamjuntoao
movimentoestudantil.Apósesseconturbado
períodoareorganizaçãodomovimento
estudantilsedeudeformainstitucional,
procurandoreforçarasinstituiçõese
organizaçõesestudantis.Aparticipaçãodo
movimentoestudantilnalutapelademocracia
revelou,portanto,significativas
transformaçõesnarelaçãoentreomovimento
estudantileasociedade,oqueresultou,para
osanosdedemocracia,umesmorecimento
dasmobilizaçõesestudantis.Naatualidade,
conformesepercebeaemergênciadenovas
manifestaçõesdeprotesto,elasapresentam,
entreoutrascoisas,umacríticaàviolênciada
democraciacomoumacontinuidadeda
violênciaditatorial,emumcontextoque,
demarcadopelaprecarizaçãodotrabalho,se
expõemnovosdelineamentosparaaslutas
sociaiseparaapresençadosestudantes
nestas.Finalmente,entende‑sequea
resistênciaestudantil,atualmente,seefetiva
deformainegavelmentediferentedaquelado
passado,masaindaapresentaalgunspontos
emcomum,osquaisdevemserconsiderados

paraumaexpansãodademocraciaexpressa
nalutacontraocapital.
Universidade de Coimbra, 16 de fevereiro de 
2015
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José Pedro Lemos Medeiros Arruda
Propõe‑seumolharsociológicosobreo
processocomunicacionalmediadopela
televisão.Colocandoaênfasenas
possibilidadesdeaçãodeprodutorese
consumidores,procura‑sedemonstrarcomo
osmateriaistelevisivossãoconstruídos
coletivamente,tantopelosprofissionaisdeTV
comopelospúblicos.Parte‑sedeuma
retrospetivateóricadasprincipaiscorrentese
abordagensquemarcaramosestudosdos
mediaedatelevisãoemparticular,deonde
emergiramospropósitoseasquestões
centraisaexplorarsobreotema.Esta
reflexãoconduziuànecessidadedeentender
acirculaçãodeconteúdostelevisivosem
diversoslugaresediferentesfasesdesse
processo.Comparticularincidência,
privilegiaram‑semomentosdereceçãoe
redistribuiçãodessesconteúdos,visando,
também,conferiraospúblicoseàssuas
açõesumamaiorvisibilidade.Rompendocom
asabordagensqueremetemos
telespectadoresparaconceitosestáticose
monolíticos,como“massa”ou“audiência”,
desenvolve‑seumaanáliseetnográficaque
permitedevolveraosdiversosatores
implicadosnesteprocessocomunicacional
umapresençaativa.Otrabalhoquesustenta
estateseéentãomarcadamenteempíricoe
ancora‑senumperíododeobservação
participanteemduaslocalidades
portuguesas:acidadedeGuimarãesea
freguesiadeViladoPorto,nosAçores.
Paralelamente,realizaram‑seentrevistasem
profundidadecomprodutoresepúblicos,na
perspetivadecaracterizarasváriasfases
desteprocesso,fazendoaligaçãoentreos
lugaresdeencodingeoslugaresde
decoding.Acimadetudo,tenta‑semostrar
comoasdinâmicasdecomunicaçãotelevisiva
nãopodemserdissociadasdosmecanismos
locaisdeedificaçãodemundoscoletivos,
independentementedomomentoescolhido
paraanálise.Dessaforma,estabelece‑se
aquiumpermanentejogoentresolideze

flexibilidade,queilustraadisputadepoderes
entrediferentesmediadoresnosfóruns
culturaisqueaTVintegraedespoleta.
Analisam‑sepúblicos,produtores,materiais,
vendedores,revendedoresecríticos
enquantoredistribuidoresdeconteúdos
televisivos,demonstrandocomose
estabelecementreelesrelaçõesdepoder,
contrapodereresistência,queserelacionam
semprecomprocessoscoletivosde‘colocar
algoemcomum’.Nasdinâmicassociaisem
queocorreacomunicaçãotelevisivasurgem
espaçosdeconfrontoedeambiguidadeque
diluemastradicionaisfronteirasentrepúblico/
privado,produtores/audiências,local/global,
cidadão/consumidorousocial/tecnológico.
Apresenta‑seentãoapropostadeentendera
TVcomoummediadorentreoutros,
reconhecendoque,nassuasespecificidades
enasuaabrangência,detémum
extraordináriopoderdeinteraçãosocial.
Universidade de Coimbra, 11 de março de 
2015
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Fodé Abulai Mané
Estetrabalhoémarcadopordoisdos
principaisobjetivosdoprojetodepesquisa:o
reforçodaformaçãoemtermosdeaplicação
dosmétodosdepesquisaedoestudodos
conhecimentoslocaisemmatériade
resoluçãodeconflitos.Quantoaoprimeiro,
tratou‑sedorecursoàcombinaçãodos
diferentesmétodosdepesquisa,conseguidos
atravésdeumprocessocontínuode
formação,alternadoentreocampoeos
debatesteóricos.Osmétodosdeobservação
participante(djumbai)edoExtended case
revelaram‑semuitoimportantesna
compreensãodosconhecimentosdas
comunidadesmulticulturais.Quantoao
segundoobjetivo,aanálisedasformasdo
funcionamentodasestruturaslocaisde
resoluçãodeconflitos,ondeincluímostanto
asestataiscomoasnãoestatais,foisempre
acompanhadapeloestudodosproblemasda
implantaçãodasinstituiçõesjudiciais,
concretamenteostribunais,noquadrodo
processodeimplantaçãodoEstadono
territóriodaGuiné‑Bissauemgeralenazona
deBambadincaemespecial.
Vimosqueasdiferentesmanifestaçõesde
pluralismoedemulticulturalismotêm
influênciasnaformaçãoeevoluçãodo
pensamentojurídicodaspessoase,
consequentemente,nosistemajurídicoem
geral,daíarelevânciadasmanifestaçõesde
pluralismojurídiconamentalidadedos
indivíduos,designadoporpluralismojurídico
individual,queémaisdoqueumaperspetiva
deabordagemdoconceitomastambémuma
constataçãoeumatendênciadeevoluçãodo
sistema.Nestaabordagemdasinstituições
quesãofuncionais,aatençãoconcentrou‑se
noprocessodemediaçãoe,
consequentemente,nafiguradomediador,
chamadopelosmandingasdekuonhinhá,
cujaestratégiaeformasdeprocedimentosão
dotadasdeumenormepotencialna
regulaçãodavidacomunitária,oqualpode
seraproveitadoparaaonívellocal,masnão

só,mesmonoutrasinstânciassuperioresde
resoluçãodeconflitos.
Universidade de Coimbra, 20 de março de 
2015
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Pedro Manuel Nogueira Reis
Éumfactoqueaincertezasobreofuturodas
sociedadestemdesermodeladae
incorporadanasuaavaliação,foradoperíodo
explícitodeanálise,ouseja:nosvaloresde
continuidade(VC),valorresidual(VR)ou
valorterminal(VT),consideradosnos
modelosdeavaliação.Existeminúmeros
fatoresqueinfluenciamovalorde
continuidadedasempresasequenãosão,
atualmente,consideradosnosmodelosde
avaliaçãodeempresas,destacando‑se,entre
osmaisrelevantes,aausênciadequaisquer
referênciasàesperançamédiadevidadas
empresas.Defacto,aoignorarmosesses
fatores,podemosincorreremerros
irreparáveis,conduzindoasavaliaçõesa
valoresdegoodwilloubadwill,muitolongedo
realvalorsubstancialdosativos,quelhesé
intrínseco.Comoconsequência,osreferidos
resultadosapresentar‑se‑ãovincadamente
diferentesdosvaloresdemercado.Assim,
porquenãoconsiderarmodelosalternativos
(incorporandonosmesmosaesperançade
vidadasempresas)eainfluênciadeoutros
fatores,deformaaobterumajustamento
maiseficiente,noquerespeitaàformade
cálculodovalordaempresa?
Estetrabalhopretendefornecerumcontributo
nestedomínio,tendocomoprimeiroobjetivo
(eparaalémdarevisãodaliteraturaexistente
sobreamatéria)aconstruçãodeumatábua
demortalidadeparaasempresas
portuguesas,quepossaserutilizadapara
eliminarou,pelomenos,reduzirumdos
principaisproblemascausadoresdedistorção
dosatuaismodelosdeavaliaçãode
empresas:apremissadeexistência(ilimitada
notempo)deumaempresa.Comesse
propósito,atravésdametodologiaassociada
aconstruçãodetábuasdemortalidadepara
ossereshumanos,construímosumatabela
comaesperançamédiadevidaassociadaàs
empresasportuguesas.Assim,usandouma
basededados(comcercade182.000

registossobrefalências,dissoluçõesecessão
deatividadeemPortugal,desde1900até
2009),concluímosque,nosprimeiros5anos,
“morrem”31%dasempresasequea
esperançamédiadevida(ànascença)éde
12anos.Estesresultadosevidenciama
fragilidadedosmodelosdeavaliaçãode
empresas,emqueseestimaoVTcomuma
perpetuidade.Apósficarpatentequeas
empresasnãotêmumaesperançadevida
infinita,preocupar‑nos‑emosemidentificar
quaisosfatoresresponsáveispelaexistência
daempresa(nolongoprazo),fatoresesses
quepossam,porventura,justificarumavida
maislongadassociedades.
Nessesentido,osegundoobjetivopassoupor
identificarquaisosfatoresdeterminantesdo
valorterminaldaempresa.Assim[utilizando
umaamostrade714empresascotadas,
pertencentesa15paíseseuropeuseparaum
períodocompreendidoentre1992e2011,
usandoametodologiaGMM(Generalized 
method of moments),aplicadaadadosem
paineldinâmico],osresultadosevidenciam
queovalordecontinuidadenãopodeser
consideradocomoovaloratualdeuma
perpetuidadeconstante(oucomcrescimento)
deumdeterminadoatributodaempresamas,
sim,emfunçãodeumconjuntodeatributos,
comoosfree cash flows,osresultados
líquidos,aesperançamédiadevidada
empresa,oinvestimentoemI&D,as
capacidadesequalidadedagestão,aliquidez
dostítuloseaestruturadefinanciamento.
Comoterceiroobjetivo(emantendoa
particularatençãonaestimaçãodoVTda
empresa),procurou‑secruzarosresultados
obtidosnoestudoanteriorcomasperceções
dosanalistasEuropeuseEstadunidenses
acercadosatributosdaempresaque,na
opiniãodestes,maiscontribuemparaoseu
valor.Paraofeito,recorreu‑seauminquérito,
comrespostasfechadas.Daanálisedas123
respostasválidas,obtidasusandoaanálise
fatorial,concluiu‑seseremdeterminantesdo
valordeumaempresaounegócioos
seguintesfatores:aesperançamédiadevida
daempresa,asualiquidezedesempenho
operacional,ainovaçãoecapacidadede
afetaçãoderecursosaI&D,ascapacidades
degestãoeaestruturadecapital,
confirmando‑seasconclusõesatéentão
obtidas.Porfim,fez‑seumesforçonosentido

Doutoramento em Gestão de Empresas 
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deforneceraoleitorumanovaaproximação
teóricaaomodeloDiscounted Cash -Flow
(DCF),tendoemcontaasvariáveisentretanto
identificadasnonossoestudo.
Estesresultadoscontribuem,anossover,
paraquesepossacaminharnosentidoda
construçãodeummodelodeavaliaçãode
empresasenegóciosaindamaisapurado,em
queosresultadosobtidosnasavaliaçõesse
aproximemomaispossíveldosverificadosno
mercado.
Universidade de Coimbra, 23 de março de 
2015

Nicolas Dias Gomes
Asthedevicesthatusedsoftwarebecame
moreavailabletothemasses,theproblemof
softwarepiracyincreases.Recenttheoretical
workshaveattemptedtomodelthephenom‑
enonofsoftwarepiracy;otherstriedto
describeempiricallythedeterminantsthat
mayexplainthisphenomenon.Theempirical
literatureinthelattercaseisstillinitsinfancy.
Chapter2reviewsthetheoreticalliterature
focusingonthreemajormodels:thosedealing
withdiffusionmodels,withnetworkexternali‑
tiesandwithgametheory.Italsopresentsthe
empiricalliteraturewhereweidentifyeight
stylizedresultsthatreflectthemainmacro‑
economicvariablesinfivedimensionsthat
explainsoftwarepiracy:theEconomic,
Cultural,Educational,Technologicaland
Legalanddimensions.
Chapter3studiesthedeterminantsof
softwarepiracylossesalongfivemajormacro‑
economicdimensions:Technological,
Educational,Institutional,AccesstoInforma‑
tionandLaborforce.Thestudywasconduct‑
edbasedonalargedatasetavailablefrom
1994to2010andcomprising81countries.
AsfortheTechnologicaldimension,more
patentsbyresidentsincreasespiracylosses
whiletheeffectofR&Disopposite(decreases
piracylosses).IntermsoftheEducational
dimensiontheresultsobtainedshowthat
morespendingoneducationincreasethe
piracylossesbut,atthesametime,more
schoolingyearshavetheoppositeeffect.In
theInstitutionaldimension,morecorruptfree
nationshavelowpiracylevels.Regardingthe
AccesstoInformation,itseemsthataccessto
Internetdiminishesthelosseswhiletheshare
ofInternetbroadbandsubscriptionshasno
effect.Theresultsshowthat,regardingthe
Labordimension,employmentinserviceshas
adeterrenteffectwhilelaborforcewithhigher
educationandyouthunemploymentincreases
piracylosses.

Doutoramento em Economia
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Chapter4explorestherelationbetweenthe
levelsoftaxationamongdifferenttypesof
householdsandthelevelsofsoftwarepiracy
from1996to2010,intheEuropeanUnion
(EU).Itextendspreviousworkbyintroducing
largesetsofpaneldatafortheEUandits
variousregions.Weestimateourmodelusing
thefixedeffect,comparingresultsfromthe
EuroAreaandtheCountriesthatjoinedEUin
2004and2007.Resultsshowthatlevelsof
taxationincreasethelevelsofsoftwarepiracy
losses;moreovertheseresultsdependon
maritalstatusandnumberofchildren.The
weightoftaxationonGDP(e.g.thetaxeson
consumption)increasespiracylosseswhile
theimpactofinflationisnegativeand
marginal.Additionaltothiswealsofoundthat
therelativeimportanceofthesetaxesin
relationtototaltaxationcanaffectthis
phenomenon.Anincreaseintheweightof
capitaltaxationwoulddecreasesoftware
piracywhilethiseffectwasoppositewhen
consideringtherelativeimportanceof
consumptiontaxes.
Chapter5weconstructapaneldatasetfrom
2000to2011fortheEU28,studyingthe
impactofeducationonthelevelsofsoftware
piracyinacountry.Whenanaggregated
analysisismade,e.g.consideringallISCED
(InternationalStandardClassificationof
Education)levels,expenditureonpublic
educationalinstitutionsaswellaspublic
spendingoneducationhaveadeterrenteffect
onpiracy,beingsignificant.However,the
effectoffinancialaidtostudentsispositive.
Whentheanalysisismadetakingintoaccount
theISCED1997disaggregation,expenditure
onISCED5‑6hasanegativeandsignificant
effect.Takingintoaccountthetypeof
educationalinstitutions,moreexpenditureon
ISCED1to4willlowerpiracy.Wealsofound
thatmorefinancialhelptostudentsonhigher
levelsofeducation,e.g.ISCED5‑6,havea
positiveandsignificanteffect.Finally,more
yearsofschoolingofbothprimaryand
secondaryeducationwillhaveadeterrent
effectonsoftwarepiracy.
Chapter6analysestheinteractionsbetween
softwarepiracyandeconomicgrowthusinga
simultaneousequationapproachtoapanelof
countriesforwhichinformationonsoftware
piracyisavailablefor1995,2000,2005and
2010.Thisallowsustoestablishtheinterac‑

tionsbetweenthesevariables,butalsoto
measurethedirectandindirecteffectsof
othervariablesthathaveshownrelevancyfor
botheconomicgrowthandsoftwarepiracy.
Resultsindicatethatthereexistaconcave
nonlinearrelationshipbetweensoftwarepiracy
andeconomicgrowth.
Universidade de Coimbra, 25 de março de 
2015
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Lúcia Helena Mendes Pereira
Estainvestigaçãoidentificaeprocuraos
fatorespolíticoseculturaisqueimpedemou
promovemapráticademocráticado
Jornalismohegemôniconastelevisões
portuguesaebrasileirasobreoterritório
brasileiroconhecidocomo“AmazôniaLegal”
–conceitopolítico‑estratégicocomfins
económicos,forjadopelogovernodoBrasil.O
focodesseestudosãooscritériosde
noticiabilidadeproferidopelascomunidades
interpretativasdaTelevisãoeRádiode
Portugal‑TVRTP‑epelaRedeGlobode
Televisão‑TVGlobo,entreosanosde2005
e2011,comoimportantesfatores,tantopara
amanutençãodoexercíciodacolonialidade
depoder(AnibalQuijano,1991,1993,1994)
comoparaaevocaçãodepráticas
democratizantesnoimagináriosocialsobreo
debatedacriseambiental.Trata‑seassim,de
umareflexãocríticaassentadanaTeoria
Pós‑colonial,dosEstudosCulturais,dos
valoresético‑culturaisdaprodução
jornalístico‑televisivageneralistadequatro
jornaisdiáriosnatelevisãoportuguesaeum
jornaldiáriodatelevisãobrasileira.Ométodo
seguidofoioEstudodeCasoExtendido
(MichaelBurawoy,1998)combinadocoma
EtnografiaMulti‑Situada(GeorgeMarcus,
1998).Comoresultado,apresentaosfatores
hegemônicosatuantesnasnotíciasdeambas
astelevisõeseasinsurgênciascontra‑
‑hegemônicasapreendidas.
Universidade de Coimbra, 07 de maio de 
2015

Paulina Mendes
Otrabalhovisaanalisaromodocomoos
sabereslocaiseosaberuniversalsecruzam
nasatitudesenoscomportamentosde
actoresdascomunidadesmanjacoede
actoresestataisnaGuiné‑Bissau,
particularmente,nodomíniodaresoluçãode
conflitos.Pretende‑se,igualmente,indagar
emquecircunstânciasestesactoresrecorrem
àpráticademandjipararesolverconflitose
emquemoldeselaéconcretizada.Para
alcançarmosestepropósitoancoramosem
epistemologiasdoSul,perspectivateórica
queabreajanelaparaadiscussãodoobjecto
destatese,queintegraasformasde
conhecimentoqueemergemdeespaçossem
voz,queforaminvisibilizadospeloparadigma
socioeconómicoculturaldominante.
Asinformaçõesforamrecolhidasnaregiãode
CacheunomeadamentenosectordeCacheu
(Bachil)esetordeCanchungo(Utia‑Côr),
atravésdastécnicasdeobservação
participante,entrevistassemiestruturadase
djumbai(convívio).
Aanálisedosdadosrecolhidospermite‑nos
destacarquefactorescomoaescravatura,a
evangelização,acolonização,aemigraçãoe
aglobalizaçãocontribuíramparauma
transformaçãodascomunidadesmanjaco,
quesereflectiunamodernizaçãoprogressiva
dasmesmas.Estamudançaexigiuumnovo
redimensionamentodestascomunidades,
tendoculminadocomasubstituição
progressivadeinstituiçõescomoa
gerontocraciapelopodereconómico,das
redescomunitáriaspeloindividualismoeda
dispensabilidadedasinstituiçõesdevigilância
pelacriaçãodegruposdevigilância.A
emigraçãoassumeumpapelfundamental
nestascomunidades,pelofactodeos
projectosdedesenvolvimentocomunitáriose
individuaisimplementadoscomasremessas
deemigrantescontribuíremparaamelhoria
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dascondiçõesdevida,amobilidadesocial
ascendenteeaemancipaçãosocialdosseus
actores.
Apesardamodernizaçãoregistadanas
comunidadesdeTchuredeBabok,aprática
demandji permaneceinabalável,
constatando‑seasuapenetraçãonosector
moderno,influenciandoosactoresno
exercíciodasfunçõesburocráticas,ouseja,
constata‑seamandjizaçãodosistemaestatal
guineense.Grossomodo,oEstadopós‑
‑colonialguineensepadecedoparadoxoque
explica,porumlado,aveneraçãodasuaelite
políticapelapráticademandjie,poroutro,a
suaobsessãopelamodernização.
Oscasosdeconflitoanalisadostestemunham
aexistênciadeumasimbioseentreosaber
localeosaberuniversal,nasatitudesenos
comportamentosdeactoresnascomunidades
deTchureBabokenosistemaestatalna
Guiné‑Bissau.Igualmente,evidenciama
existênciadeumapluralidadede
ordenamentosjurídicos,poremcadacasode
conflitoparticiparemváriasinstituiçõesnasua
resolução.
Universidade de Coimbra, 15 de maio de 
2015

Leonardo Veronez de Sousa
Oprincipalobjetivodestateseéodeverificar
qualéovaloragregadodaassociaçãode
pessoas,nasenunciadasexperiênciasde
agriculturaperiurbana,emconstruirformas
alternativasdeeconomia.Pararespondera
essapergunta,tomamoscombasesas
teoriasrelevantesaotema,comoarevisão
dossignificadosdaagriculturaurbanae
periurbananostemposatuais,os
entendimentosdeoutrasformaseconómicas
easpossíveisformasassociativasqueessas
experiênciaspoderiamassumir.Esseestudo
éumaapostanascapacidadesinstitucionais
queasformascoletivasdecultivopodemdar
àagricultura(peri)urbananaconstruçãode
outrasformaseconómicas.Asmetodologias
utilizadasforamaSociologiadasAusênciase
dasEmergênciaseaGrounded Theory.As
técnicasdepesquisausadasforam:
levantamentoinicialdasexperiênciasem
PortugaleMoçambique,observação,
observaçãoparticipante,entrevistas
semiestruturadas,revisãobibliográficae
análisedocumental.Oscamposdeestudos
foramLisboaeMaputo.Apósolevantamento
inicial,escolhemosaszonasdepesquisaem
cadacidadeeasexperiênciasaserem
estudadas.Aszonasperiurbanasforam:em
Lisboa,aAltadeLisboa;emMaputo,odistrito
deKaMubukwana.Paracadaumadas
cidades,construímosocampodemaneiraa
salientar,nosseushistóricos,quaissãoos
fatoressociais,económicos,políticose
espaciais.Apósacontextualizaçãodecada
campodeestudo,osdadoscoletadosforam
trabalhadosemunidadesdeanálise:
categorias,subcategoriasepropriedades,de
acordocomométododaGrounded Theory.
Emcadaumdosdoiscapítulos,recorremos
tambémàsnossasbasesteóricasparaa
análisededados.Oquintocapítuloé
dedicadoaumareflexãointegradadoscasos;
oúltimocapítulodedica‑seaverificaros
nossospressupostosdepesquisa.Atese
concluiuqueessasexperiênciaspossuem
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umagrandediversidadeepistemológicamas
tambémsãoconvergentesemalgunsdos
seususoseresultados.
Universidade de Coimbra, 28 de maio de 
2015

Pedro Manuel do Espírito Santo
Asnovastecnologiasdainformaçãoe
comunicação,comoaInternet,àsemelhança
deoutrasinovaçõestecnológicas,são
caraterizadasporproduzirprofundas
alteraçõesemdiversossectoresdeatividade.
Inicialmenteutilizadacomomeiode
comunicaçãoe,posteriormente,comoespaço
negocial,aInternetmudouaspráticas
empresariais.
Aparecemnovosnegócios,reestruturam‑se
osexistentes,emergeoe -businesseo
e -commercee,consequentemente,novas
categoriasdeclientes,maisexigentese
tendencialmentemaisdifíceisdefidelizarem
ambienteonline.
Assim,dafaltadeconhecimentoedeestudos
sobreosantecedentesdalealdadeonline,no
contextoportuguês,esteestudoprocurou
determinaroimpactodascaraterísticasdo
consumidoredascaraterísticasdemarketing
eletróniconalealdadeonline,mediadopela
qualidadedeserviçoonline,valorpercebido
online,confiançaonlineesatisfaçãoonline.
Paraaconcretizaçãodesteobjetivo,após
umaaprofundadarevisãobibliográfica,foi
realizadoumestudoempíricode
caraterísticastransversais,tendoporbaseos
dadosrecolhidosatravésdequestionário,
duranteosmesesdeJaneiroeFevereirode
2013.Aamostradesteestudoéconstituída
pelosclientesonlinedalivrariaAlmedina.net,
maioritariamentecomhabilitações
académicasdenívelsuperiorecomidades,
namaioriadoscasos,entreos20eos59
anosdeidade.
Nestesentido,osdadosforam,
primeiramente,sujeitosaanálisefatorial
exploratóriae,posteriormente,confirmatória,
seguindo‑seaestimaçãodeummodelo(de
medidaseestrutural),atravésdamodelação
emequaçõesestruturais,paraapesquisados
fatoresdeterminantesdalealdadeonline.

Doutoramento em Gestão – Ciência 
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Nestesentido,ainvestigaçãoaqui
apresentadamostraopapeldeterminantedo
vanguardismodoconsumidoredas
caraterísticasdomarketingeletrónico,
nomeadamenteaimportânciada
personalizaçãodomarketing,daorientação
paraopreçodalojaonlineedasua
sensibilidadehumana,naexplicação,ainda
queparcial,dalealdadedosclientesaloja
virtualdawww.almedina.net.
Estainvestigaçãoreforça,ainda,opapel
mediadordaconfiançaonline,daqualidade
deserviçoonlineedovalorpercebidodo
websitenacriaçãodalealdadealojaonline
porpartedosclientes,nãoreconhecendo
importânciasignificativaaopapelda
satisfaçãoonlinenalealdadeonline.
Nãoesquecendoaslimitaçõesdepesquisa,
foramapresentadasasimplicaçõespráticase
teóricase,nasimplicaçõesparaagestãodas
empresas,foramapresentadassugestões
paraasempresasdesenvolvereme
melhoraremosseusníveisdelealdade
online.Porfim,foramindicadassugestões
parainvestigaçãofuturasobreestetema.
Universidade de Coimbra, 05 de junho de 
2015

Maria do Céu Lourenço Marques
Thisthesisisdevotedtomathematical
modellingandsolutiontechniquesfordynamic
facilitylocationproblemsunderuncertainty.
Theuncertaintyregardingtheevolutionof
importantproblems’parametersalongthe
planninghorizon,suchassetupandassign‑
mentcosts,aswellaslevelorlocationof
demand,isexplicitlyincorporatedintothe
dynamicmodelsthroughafiniteanddiscrete
setofpossiblescenarios.
Inthepresentworkwefirstproposea
two‑stagestochasticmodelfortheuncapaci‑
tatedproblem.Thefirstdecisionstobemade
arethestrategicones,whereandwhento
locatethefacilitiesthroughouttheplanning
horizon.Thesecond‑stagedecisionsreferto
theassignmentoftheexistingcustomersto
theopenfacilitiesoverthewholeplanning
horizonundereachpossiblescenario.As
oppositetolocationdecisions,thatmustbe
madehereandnowandshouldbevalidforall
possiblefuturescenarios,assignmentcanbe
decidedaftertheuncertaintyhasbeen
resolvedandthuscanbeadjustedineach
timeperiodtoeachpossiblescenario.The
objectiveistofindasolutionthatminimizes
theexpectedtotalcostoverallpossible
scenarios.Thismodelisthenextendedto
othersituations,recognizingthatother
featuresshouldbeincludedinthemathemati‑
calmodeltobeabletogenerateother
possiblesolutions.Asetofrobustconstraints
isincorporatedintothatmodel,thatinspiteof
restrictingthesetofadmissiblesolutions,it
offersmoreinformedandrobustsolutions
underuncertainty.Amulti‑objectiveproblem
whereineachscenariogivesrisetoan
objectiveisthendeveloped,andrelationswith
otherknownproblemsareestablishedaswell.
Forthislattermodel,requirementsabout
scenariosprobabilitiesorriskprofilesare
dropped.Withinthiscontext,itisemphasized
thattheDecisionMakerwillhaveabetter
pictureofthecompromisesthatexistamong
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thepossiblescenarios.Intermsofmodels,we
concludewithseveralextensionsconsidering
capacitatedfacilities.Thepossibilityofunmet
demandappearsnaturallyinthisclassof
problems,givingrisetootherinterestingand
challengingquestions.Weproposeand
discussbothmonoandmulti‑objective
approaches.
Weproceedwiththedescriptionofthe
solutiontechniquesthathavebeendeveloped
totackletheuncapacitatedproblems.Firstwe
presentaprimal‑dualheuristicapproach
inspiredonclassicalworksanda
branch&boundschemeintegratingthissame
heuristic.Afterwards,aLagrangeanrelaxation
approachdevelopedtotackletheproblem
withrobustconstraintsisdetailed.The
calculationofnon‑dominatedsolutionsforthe
multi‑objectiveproblemisdiscussedand
illustrated.Finally,asthemodelsand
algorithmsweretestedoversetsofrandomly
generatedproblems,thecomputational
experimentsandresultsobtainedareprovided
includingcomparisonswithgeneralsolvers.
TheresultsofthisworkaimtohelpDecision
Makersinthedifficultprocessofdecision
makingwhendealingwithlocationproblems
underuncertainty,andthusshouldbe
interpretedasdecisionsupporttools.
Universidade de Coimbra, 29 de junho de 
2015

Ana Isabel Jorge Soares Mantas
Amobilidadequotidianadosindivíduos,
associadaàsnovasconfiguraçõesepadrões
devidaurbana,assume‑secomocentralna
cidadefragmentadaeespecializada,estando
ligadaaoautomóvelcomofacilitadordavida
social.Pode‑semesmofalardeumespaço‑
‑tempoassociadoàautomobilidadeque
subjugatodasasoutrasformasde
deslocação,assimcomooespaçodacidade
quesetransforma,respondendoàs
necessidadesdoautomóvel.Nosúltimos50
anosafragmentaçãoeaexpansãourbana,
associadasaestilosdevidadependentesdo
automóvelimpuseramassuasregrase
práticas.
EmPortugal,61,6%dosindivíduosutilizamo
automóvelparairparaotrabalhoouparaa
escola;11,8%oautocarro;16,4%caminhae
apenas0,5%utilizamabicicleta,segundoos
resultadosdosCensos2011.Em2012,ataxa
demotorizaçãoera428,8.Emboraeste
númerosejainferioràmédiaregistadana
UniãoEuropeia(483em2011),Portugal,nas
últimasduasdécadassofreuumgrande
acréscimodastaxasdemotorização.
Apresençadoautomóvelnasociedade
portuguesaéinquestionável.Noentanto,
está‑seaassistiraalgunsindíciosde
mudança.Porexemplo,em2009a
AssembleiadaRepública,atravésda
Resoluçãonº3,de5deFevereiro,referiu‑se
àmobilidadesuavecomoformadesejávelde
deslocaçãoemPortugal,reconhecendoa
deslocaçãopedonalevelocipédicacomo
meiosdetransporte.
Estadiscussãotemtidoeconagestão
autárquicadascidades,detalmodoqueé
possívelencontrarcadavezmaisprojetos
dirigidosàpromoçãodeformasdemobilidade
nãomotorizada,taiscomoaconstruçãode
cicloviasouaimplantaçãodeserviçosde
bicicletasdeusopartilhado.Estasmedidas
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aindabastanteincipientese,emmuitos
casos,associadasaoquesepodedesignar
comomarketingdascidades,nãosão
acompanhadasporumamudançade
comportamentosgeneralizada.
Aanálisedaspráticasquotidianasde
mobilidadetemdeincluir,noentanto,outros
fatoresalémdosmeiosdetransporte.
Amobilidadeéumapráticasocialqueocorre
nosespaços‑temposdacidadequeé
atravessadapordiferentesritmoserelações
depoderqueafetamavidadosatoressociais
móveis.
Nesteestudoexploroolugardopeãoedo
ciclistanavidadacidadequenasúltimas
décadasprivilegiouoautomóvelem
detrimentodosoutrosmodosdedeslocação,
dandoespecialrelevoàanálisedos
obstáculos.Paraisso,analisoas
representaçõesepráticasacercada
deslocaçãopedonalevelocipédicatalcomo
sãopercebidaspelosindivíduos,colocando
osatoressociaismóveisnocentrodoestudo.
Demodoaatingirosresultadospretendidos,
foramprivilegiadasmetodologiasdecariz
qualitativo,tendosidorealizadasentrevistas
semi‑estruturadas.
Universidade de Coimbra, 03 de julho de 
2015
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