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A teoria estrutural da inflapao baseia-se em uma hipotese que relacio- 

na prepos — como uma manifestapao do processo economico — com a estru- 

tura do sistema economico. Assim, sob certas condipoes, como se demons- 

tra em Olivera (1977 a) e Olivera (1977 b), a cada estrutura corresponde um 

unico vetor de prepos relatives e vice-versa, de modo que mudanpas estrutu- 

rais requerem mudanpas nos prepos relativosO). Se a estrutura e tal que os 

prepos monetcirios sao inflexi'veis em sentido descendente, o ajuste dos pre- 

( *) Desejo agradecer o esti'mulo que me foi dado pelo Dr. Julio H.G. Olivera, du- 
rante o pen'odo de elaboragao deste artigo, e as fecundas discussoes mantidas 
com o Dr. Vicente Vazquez Presedo em torno do conceito de estrutura — to- 
pico sobre o qual ele estava trabalhando — que me serviram para esclarecimento 
de varies pontos. 

(**) Institute de Investigagoes Economicas da Faculdade de Ciencias Economicas da 
Universidade de Buenos Aires e Conselho Nacional de Investigapoes Cienti'fi- 
cas e T6cnicas (COMICET). 

I1) Alguns autores como, por exemplo Olivera (1977 c), assinalam que o termo "in- 
flagao estrutural" alude ao fato de que os prepos relatives definem a estrutura 
de prepos, da mesma forma que as proporpoes entre os setores geradores do pro- 
duto definem a estrutura de produpao; nao obstante, para outros, por exemplo 
para aqueles estruturalistas que contribuiram para coiigir a obra editada por Baer 
e Kerstenetzky (1964), ou nas apresentapoes que sao feitas em Canavese (1978 b) 
e Canavese (1979) da dualidade de prepos que corresponde ao trabalho de Bau- 
mol (1967), o termo "inflapao estrutural" liga-se a estrutura do sistema econo- 
mico descrita por meio de um conjunto de equapoes com coeficientes reais. 
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qos relatives exige o aumento dos prepos monetarios. As mudanpas estrutu- 

rais dao lugar, entao, a pressoes inflacionarias que, quando acompanhadas 

por uma oferta monetaria passiva, geram um processo inflacionario. A teo- 

ria estrutural nao requer como condipao necess^ria para o aumento persis- 

tente dos prepos a existencia de demanda agregada excedente, porem o apa- 

recimento de inflapao sustentada pressupoe a existencia de "mecanismos 

de propagapao" que vinculam ajustes das taxas de salaries a mudanpas nos 

m'veis de prepos e ajustes de prepos a variapoes nos custos salariais, ou a rei- 

terapao no tempo das mudanpas estruturais, ou ambas as coisas de uma 

vez{2). 

Os elementos centrais da teoria estrutural da inflapao sao, dessa for- 

ma tres: prepos relatives que se alteram com mudanpas na estrutura econo- 

mica, inflexibilidade descendente de (alguns) prepos monetarios, e oferta 

monetciria passival3) que cobre com aumentos da quantidade de dinheiro a 

brecha deflatoria originada pela elevapao dos prepos, como assinala Olivera 

(1957). 

Esses elementos estao presentes em duas correntes independentes da 

escola estruturalista; o estruturalismo latino-americano, e o estruturalismo 

europeul4). Ambas diferem somente quamo as causas que atribuem a mu- 

danpa estrutural. O estruturalismo latino-americano, preocupado com a re- 

lapao existente entre crescimento e inflapao!5), aponta os estrangulamen- 

tos setoriais, especialmente no setor agncola, como o faz Grunwald (1961), 

e no setor externo, como enfatiza Maynard (1961), como geradores de atri- 

A2) Deve-se notar que, dentro da teoria estrutural da inflagao, os "mecanismos de 
propagapao", como assinala Sunkel (1968), nao podem constituir uma causa de 
inflapao, mas bem podem mante-la, e ainda contribuir em dar-lhe um carater 
acumulativo. 

(3) A teoria do dinheiro passive 6 um element© essencial dos processes estruturais 
da inflapao. Os trabalhos principals nesse campo sao, Olivera (1970) e Olivera 
(1971). 

(4) O trabalho de Schultz (1959) sobre a inflapao nos Estados Unidos da America 
do Norte no pen'odo de 1955-1957 6 tamb§m estruturalista, na medida em que 
se baseia nos elementos centrais do estruturalismo. Este trabalho foi elaborado 
contemporanea e independentemente as ideias estruturalistas latino-america- 
nas. Infelizmente parece que a contribuipao de Schultz tern sido considerada 
somente como uma explicapao circunstancial e nao como uma hipdtese perma- 
nente. 

(5) Uma citapao clissica, neste sentido, 6 a seguinte: " as fontes subjacentes da 
inflapao nos pafses pouco desenvolvidos encontram-se nos problemas Wsicos do 
desenvolvimento economico, nas caracterfsticas estruturais que apresenta o sis- 
tema produtivo de tais pai'ses", tomada de Sunkel (1958). 
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tos que requerem variapoes nos pregos relativos(6). Estes estrangulamentos 

teriam por causas mudangas na composigao da demanda e na estrutura do 

sistema produtivo, resultantes de um processo de desenvolvimento econo- 

mico. 0 estruturalismo europeu presta mais atengao a relagao entre mudan- 

pas desiguais nas produtividades setoriais do trabalho e mudanpas uniformes 
nos salaries que, conjuntamente, implicam variapoes de prepos relativos(7). 

Revela-se, do que foi dito, que a corrente latino-americana estuda, sob 

um ponto de vista anah'tico, um caso mais geral face ao que ocupa os estru- 

turalistas europeus: a mudanpa de prepos relatives no modelo latino-americano 
deve-se tanto a deslocamentos da demanda-como da oferta, enquanto que a 
versao europeia restringe sua analise a umcaso dedeslocamento de oferta(8). 

0 proposito deste trabalho e mostrar a existencia de uma equivalen- 

cia formal entre os modelos de inflapao estrutural, construi'dos com base nas 

hipbteses dos estruturalistas latino-americanos na decada de sessenta, e aque- 

les formalizados por estruturalistas europeus nesta d6cada(9). 

(6) Algumas vezes menciona-se tambem o d6ficit previsto do governo como fator es- 
trutural, por exemplo em Grunwald (1961), Sunkel (1958) e Baer (1967), mas 
como bem indica Lopes (1979), esta afirmagao acima mencionada nao e correta 
pois mesmo que se refira, como no caso da argumentagao de Sunkel (1958), a 
existencia de uma elasticidade-renda menor na arrecadapao tributaria do que no 
gasto governamental como rasgo da estrutura economica, essa caracten'stica do 
sistema fiscal resulta como sendo geradora da demanda agregada excedente. O 
tratamento adequado do deficit fiscal (exige) sua analise como um elemento de 
in6rcia gerador de oferta monetaria passiva, como faz Olivera (1967 a). 

(7) A enfase dada as diferenpas de produtividade revela-se nos ti'tulos dos trabalhos 
dos estruturalistas europeus como Streeten (1962) e Edgren, Faxen e Odhner 
(1969). 

(8) O estudo de Schultz (1959) tamb6m 6 entendido como um caso especial do mo- 
delo latino-americano ]a que sua analise centraliza-se nos fenomenos de desloca- 
mento de demanda. 

(9) Frisch (1977) assinala os trabalhos de Oiivera (1964), Streeten (1962) e Baumol 
(1967) como os primeiros a sustentar que as tendencias inflacionarias de longo 
prazo nos pai'ses industrializados do Ocidente podem ser explicadas por razoes 
estruturais. Os artigos de Streeten (1962) e Baumol (1967) referem-se especifi- 
camente aos pai'ses industrializados, enquanto o trabalho de Oliveira (1964) as- 
sinala explicitamente que o nucleo da hipotese estruturalista da inflapao pode 
ser separado logicamente do fenomeno do crescimento, e analisa a possibilida- 
de de que se pode produzir "creeping inflation" (inflapao arrastante) estrutu- 
ral nos pai'ses industrializados, alude-se especialmente a aplicapao da hipotese 
estrutural, as inflapoes cronoldgicas dos pai'ses latino-americanos. O argumento 
de Frisch (1977) reconhece assim, mesmo sem demonstrapao formal, o parale- 
lismo existente sobre os modelos de inflapao estrutural latino-americano e eu- 
ropeu. 
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A primeira parte deste artigo dedicar-se-^ a caracterizar um processo 

de mflagao estrutural, tal como era concebido na primeira metade da d6- 

cada de sessenta, para explicar uma das causas do aumento persistente do 

m'vel geral dos prepos nas economias de pafses em desenvolvimento, espe- 

cialmente na America Latina, recordando que essas an^lises conservam com- 

pleta vigencia(10). A segunda sepao ocupar-se-a da extensao da hipdtese es- 

trutural a economias industrializadas. A demonstrapao da equivalencia for- 

mal de ambas as an^lises, far-se-cl nas ultimas sepoes. 

As duas areas principais em que os estruturalistas latino-americanos 

enfatizam a existencia de estrangulamentos sao a atividade agropecuaria e o 

comercio exterior. Na atividade agropecuaria assinala-se a baixa produtivida- 

de como responsavel pelo aumento de prepos de alimentos e mat6rias-pri- 

mas. Para o comercio exterior recorre-se a hipbtese do deterioramento dos 

termos de troca em razao de uma demanda externa de bens primaries que se 

debilita progressivamente. 

Concentremos, em primeiro lugar, nossa atenpao em um caso de pres- 

sao estrutural gerada pelo ajuste do prepo relative dos bens agropecuarios 

{n). O processo de desenvolvimento industrial e habitualmente acompanha- 

do por um fenomeno migratorio, no sentido das areas rurais para zonas ur- 

banas. Parte daqueles agentes economicos que produziam para sua propria 

alimentapao somam agora sua demanda a daqueles que ja habitavam as cida- 

des, a urbanizapao modifica a composipao da demanda, e a industrializapao 

soma sua propria necessidade de bens primaries. A rapida satisfapao desta 

demanda crescente so 6 possfvel se o setor agropecuario tern uma oferta de 

alta elasticidade-prepo. Esse nao e geralmente o caso. O prepo relative dos 

bens agropecuarios tende a aumentar acentuadamente. Dada a rigidez des- 

cendente dos prepos dos bens industriais, esse aumento do prepo relative dos 

bens agropecuarios requer uma elevacao do prepo nominal deles. Os "meca- 

nismos de propagapao" deslocam essa pressao estrutural: a elevapao dos pre- 

pos dos bens agropecuarios aumenta o m'vel do custo de vida, o que origina 

(10) Uma apjicapao recente das hipoteses da teoria estrutural da inflapao ao proble- 
ma atual da estagflapao pode ser vista em Olivera (1979). 

(11) Um estudo do caso argentino, baseado nessa hipbtese, encontra-se em Olivera 
(1968). Esse trabalho foi preparado em 1961, integrando o estudo do CEPAL 
sobre inflapao e crescimento na America Latina. Uma formaliza?ao rigorosa po- 
de ser vista em Olivera (1967 b). Esta formalizapao deu lugar a uma prova em- 
pi'rica da hipotese por parte de Edel (1969). 
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ajustes nos salaries, estes por sua vez modificam os custos Industrials, e a 

manutengao da margem de benefi'cios requer uma elevagao do prepo dos 

bens Industrials, o que desajusta novamente os pregos relatives, redundando 

no ciclo exposto(12). A descripao supoe uma oferta monetaria que se adapta 

passivamente as necessldades do equlh'brio no mercado de dinheiro. 

O caso de pressao estrutural devida a estrangulamentos no setor ex- 

terno deriva dedbis fatores que operam conjunta e simultaneamente: o au- 

mento de importagoes provocado pelo process© de industrializagao e urba- 

nizagao, e a diminuigao por exportacoes devida a uma taxa de crescimento 

da demanda e a uma queda nos termos de troca. 0 primeiro fator nao exige 

explicagao; o segundo responde a exlstencia de baixas elasticidades-renda de 

demanda pelos exportavels latino-americanos nos pai'ses avangados por mo- 

tlvo da introdugao de substitutes sint6ticos, e da preferencia europeia por 

comerciar com alguns pai'ses africanos e asiaticos. Os dois fatores assinala- 

dos geram dlficuldades na balanga comercial que, na ausencia de movirnen- 

tos compensadores autonomos na conta capital, conduzem a problemas no 

balango de pagamento. Estes, por sua vez, obrigam a restrlgoes nas importa- 

goes e/ou desvalorizagoes cambiais. Ambas medidas alteram o prego relative 

dos bens importados face aos bens nacionais e geram, em conseqiiencia, 

pressao inflacion^ria de origem estrutural. Os "mecanismos de propaga- 

gao" operam, entao, da mesma manelra que no caso de existencia de difi- 

culdades no setor agropecuario. Maynard (1961) e Seers (1962) descrevem, 

com detalhes, os mecanismos pelos quais iguais flutuagoes nos termos de 

troca podem produzir uma pressao inflacionaria persistente. 

Como fizemos na segao I, para o caso de economias em desenvolvi- 
mento, estudaremos aqui, em abstrato, um process© inflacionario de raiz es- 

trutural, provavel em economias industrializadas(13) 

(12) Em Olivera (1967b) ilustra-se, numericamente, que uma brecha estrutural de 
3% anual pode provocar taxas anuais de inflagao da ordem de 30%, ainda com 
"mecanismos de propagagao" que fagam com que os salaries e pregos industrials 
recorram somente aos 10% das variagoes dos pregos agn'colas e dos salaries, res- 
pectivamenie. O calculo feito para valores plausi'veis das elasticidades-prego, ser- 
ve para outorgar aos atritos estruturais sua real importancia. 

(13) Um deslocamento direto do esquema exposto na segao I para as economias in- 
dustrializadas pode ser feito hoje com muita facilidade. Para isto basta interpre- 
tar a brecha estrutural como se fosse gerada pelo ajuste necessario do prego rela- 
tive da energia. 
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Nas economias industrializadas apresentam-se diferengas nas taxas de 

crescimento da produtividade dos distintos setores. Habitualmente, a taxa 

de crescimento da produtividade e maior para a produgao de bens industrials 

que para os setores fornecedores de servigosl14), cujas demandas possuem 

reduzidas elasticidades-prego e altas elasticidades-renda. 0 concomitante au- 

mento dos salaries relatives dos setores industriais atrai mao-de-obra prove- 

niente dos setores fornecedores de servigos. O novo m'vel produgao dos se- 

tores industriais nao poderia vender-se dos pregos vigentes e, a esses pregos, 

os setores produtores de servigos ver-se-iam ante uma escassez de trabalho. 

Se os pregos sao inflexiveis na baixa, um novo equih'brio requer o aumento 

dos pregos e salaries nos setores produtores de servigos. A reconsideragao do 

fator trabalho reduz a taxa de crescimento dos salaries industriais e aumenta 

os salaries pagos na produgao de servigos. Os salaries tendem, entao, a cres- 

cer a mesma taxa em todos os setores. Assim, os custos aumentam mais ra- 

pidamente naqueles setores em que a produtividade aumenta a taxas mais 

baixas. Em razao disso, e supondo que os pregos sao fixados aplicando-se 

uma margem de benefi'cios fixo sobre os custos, o prego relative dos servi- 

gos deve aumentar. Se os pregos nominais ou monetarios sao inflexi'veis na 

baixa, esse ajuste de pregos relatives requer, necessariamente, um aumento 

de pregos monetarios, com a conseqiiente elevagao geral do m'vel de pregos. 

Mantendo-se a diferenga entre as taxas de crescimento da produtividade, o 

process© descrito da lugar a um fenomeno inflacionario de raiz estrutural 

como os que analisam Frisch (1977) e Maynard e Van Ryckeghem (1976). 
A presenga de "mecanismos de propagagao" que ligam aumentos de pregos 

a aumentos de salaries aguga o process©. 

I I I 

A formalizagao mais precisa do modelo latino-americano de inflagao 

estrutural encontra-se em Olivera (1967 b). O modelo apresenta o caso de 

inflagao estrutural gerada pelo ajuste do prego relative dos bens agropecua- 

rios e descreve tal situagao pelas equagoes, 

- - 6 — a 
a.t — b,t 7j~+"g (1) 

Pb,e> 0,6>a (2), 

(14) Baumol (1967) sugere que o diferencial de produtividades induz a um diferen- 
cial das taxas de crescimento dos custos, que deve ser considerado como uma lei 
economica de igual forga as leis de oferta e de procura. 
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onde os bens se agrupam em dois conjuntos: um bem agropecuario cujo pre- 

go e Pa, e um bem industrial com prego Pp; os acentos circunflexos sobre as 

variciveis denotam suas taxas relatives de variagao no tempo (ou seja, suas de- 

rivadas logan'tmicas relativas ao tempo; o submdice t refere-se ao momento 

do tempo no qual se registrou o valor da variavel; 8 e o sao as taxas de ex- 

pansao autonomas da oferta e da demanda do bem agropecuario, e e e r? sao 

as correspondentes elasticidades de oferta e demanda. 

A equagao (1) descreve a hipbtese estrutural e provem da ancilise do 

comportamento no tempo do prego relative p = Pa/Pb P116 'Quala a oferta, S, 

com a demanda, D, do bem agropecuario, 

S (p,t) = D (p,t) 

onde, 

5S dp 8S _ 5D dp 6D 

6p dt + 6t 5p dt + 5t 

ou, em termos de elasticidades 

1 dp (e+17) _ 1 6D — 1 8S_ 

p dt S 8t S 8t 

Resultando 

5—0 
Pt = Pa.t-Pb.t=^re 

O par de relagoes (1) e (2) aponta que o prego relative p deve mudar 

porque a demanda de bens agropecuarios cresce mais rapidamente que a 

oferta, e que o prego monetario dos bens industriais e inflexi'vel na baixa. 

Tomando agora um fndice do mvel geral de pregos na forma de media 

geom^trica 

1't = Pa,t Pb,t(1-a) ^ 

Resulta que sua taxa de variagao no tempo 

lit = « Pa,t + (1-a) Pb,t 

se pode escrever 
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5 0" ^ / il v 
^t = «1^7+Pb,t (4) 

que mostra que ainda quando Pb t = 0 nn'nimo valor admissi'vel pb t) 
A * ' 

resultara Ht^O, em razao de pressoes exclusivamente estruturais. 

Consideremos agora a versao de Maynard e Van Ryckeghem (1976) do 

modelo europeu de inflapao estrutural. A analise e feita em termos de dois 

setores: um setor na qual a produtividade media do trabalho cresce a uma ta- 

xa p por unidade tempo-o setor progressive, cujas variaveis levarao o Subm- 

dice c-, e outro setor na qual a produtividade media do trabalho nao cres- 

ce!15) — o setor estacionario, cujas variaveis levarao ao subi'ndice e. As equa- 

coes que descrevem o processo de inflagao estrutural sao as seguintes: 

Pe,t - Pc,t = ' (5) 

Pe t ^ 0 r>0 (6) 

A equapao (5) descreve a hipotese estrutural e e obtida da seguinte 

analise do comportamento temporal de precos e salaries: os salaries do setor 

progressive crescem a uma taxa igual a soma das taxas de crescimento dos 

prepos e da produtividade media do trabalho nesse setor, 

sc,t = Pc,t + r (7); 

por um princi'pio de conservapao dos valores dos salaries relatives, baseado 

em um sentimento de "justipa" por uma parte dos sindicatos — ou ainda, 

pelo funcionamento do mercado, como ja se detalhou — os salaries do se- 

tor estacionario crescem a mesma taxa que aqueles do setor progressivo. 

Se,t = 5c,t (8) 

Os pregos do setor estacionario sao fixados segundo um "mark-up" constan- 

te sobre os custos salariais, pelo que 

Pe,t = 5e,t (9) 

De (7), (8) e (9) resulta (5). 0 par de relagoes (5) e (6) demonstra que o pre- 

(1S) A rigor, Maynard e Van Ryckeghem (1967) supoem que a produtividade m6dia 
do trabalho cresce neste segundo setor, mas a uma taxa Xtalque X<r. Dado que 
as variagoes dos pregos relatives obedecem aos diferenciais entre as produtivida- 
des de ambos os setores, a situagao aqui apresentada, na qual X = 0, nao altera 
as conclusoes e deve ser interpretada como um caso extremo. 
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(?o relative p = pe/pc deve mudar porque as produtividades madias do tra- 

balho diferem entre os setores progressivo e estacionario, e que os prepos do 

setor progressivo sao inflexi'veis na baixa, ja que todo aumento de produtivi- 

dade desloca os salaries, como indica (7). 

Tomando um mdice do m'vel geral de prepos na forma (3) resulta 

n t = ar + Pc,t (10' 

A taxa de variagao dos pregos do setor progressivo e uma variave) exogena, 

porem, dado que nao pode tomar valores negatives, deve ser sempre Dtl>0. 

Se se elege pc t== 0, como sugere Kolm (1970), o aumento de pregos tern ori- 
gens exclusivamente estruturais. No denominado "modelo escandinavo" 

identifica-se o setor progressivo com aquele que produz bens ''comerciais" 

sujeitos a competigao no mercado mondial, enquanto que o setor estaciona- 

rio e um setor protegido da concorrencia externa. Supondo-se um pai's pe- 

queno, e tipos de cambios fixos, pc vem dado pelo mercado mondial e pode- 

se utilizar o modelo para estudar os mecanismos de transmissao internacio- 

nal da inflagao, uma vez que permite que as taxas de inflagao entre pai'ses 

difiram em razao de diferengas entre as produtividades madias do trabalho 

entre setores(16). 

As firmas reduzidas (4) e (10) mostram claramente a equivalencia for- 

mal dos dois modelos de inflagao estrutural apresentados, uma vez que reve- 

lam a consideragao, no modelo, latino-americano, tanto de deslocamentos 

na oferta 5, como na demanda 6, do bem em cujo mercado se geram as pres- 

sdes estruturais, enquanto que no modelo europeu os deslocamentos consi- 

derados so correspondem a oferta r. 

Estas mesmas formas mostram tambem que as variagoes no m'vel ge- 

ral de pregos gerados por pressoes estruturais nao podem ser grandes. Isto 

se deve a que nas apresentagoes feitas ate aqui ignoram-se os "mecanismos 

de propagagao" das pressoes estruturais. Os autores europeus nao tern for- 

malizado o tratamento desses mecanismos, apesar de que alguns os conside- 

rem, explicitamente, como Streeten (1962), por^m, os economistas latino- 

americanos tern concedido especial atengao a propagagao das pressoes estru- 

turais <17). Analiticamente, as diferengas entre ambos os modelos manifes- 

tam-se no tratamento das variciveis exdgenas Pb e pc como ja se assinalou, o 

(16) Ver Frisch (1977) e as referencias ali citadas. 

(17) Em Streeten (1962) assinaia-se " the impetus to inflation. (is). reinfor- 
ced if claims on grounds of . . rises in cost of living are added.. " 
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estruturalismo europeu inclina-se por ligar p^ ao mercado mundial, enquan- 

to as versoes latino-americanas introduzem os "mecanismos de propagapao" 

por meio de pb- 

Em Olivera (1967 b) os "mecanismos de propagapao" tem sido for- 

malizados segundo o seguinte esquema(18). 

st = Hm (11) 

Pb,t = h (12) 

A estrutura temporal das defasagens foi escolhida com o proposito de 

refletir dois fatos: nao ha expectativas inflacionarias e os pregos podem ser 

revisados perante qualquer variagao dos salaries, de forma imediata, enquan- 

to que estes ultimos sao revisados (ou recontratados) so ao final de urn 

perfodo (e, na ausencia de expectativas inflacionarias, com base no sucedi- 

do aos pregos no pen'odo anterior). Estes dois fatos tem sido contempla- 

dos com o proposito de que os "mecanismos de propagagao" nao podem ge- 

rar, por si so, um process© inflacionario, o que, como aponta Sunkel (1958), 

6 uma de suas caracten'sticas. 

Resolvendo o sistema (1), (2), (11), (12) para a taxa de increment© de 

Pb resulta 

6 a 
PM = at + Pb,o (13) 

que implica 

5 a 6 a 
pa.t= ^ + a^t+ pb,o (14) 

6 - a 
Novamente se obt6m nt = a + p^t, por6m agora 

(18) Em Olivera (1967 b) a taxa de variagao do salario vincula-se a taxa de variagao 
dos pregos agropecuarios e a taxa de variagao dos pregos do setor industrial su- 
Poe-se que seja associada a taxa de variagao dos salaries por meio de uma cons- 
tante b (O^Sb ^.1) que indioa o grau de flexibilidade das margens de benefi- 
cios. Aqui tomamos a variagao do m'vel geral de pregos como referencia para a 
fixagao dos salarios a fim de obter uma comparagao mais direta com as equagoes 
que se agregarao ao modelo europeu, e escolhemos b=1 supondo, como fi- 
zemos no texto, que as firmas fixam os pregos industriais mantendo uma mar- 
gem constante de beneffcios sobre os custos salariais. 
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APa.t = 
A Pb,t = a 

At At r? + e 

o que mostra claramente uma aceleracao da taxa de inflacao no tempo, em 

razao de que os precos relatives nao alcanpam nunca seu valor de equih'brio. 

Nao 6 difi'cil substituir o modelo de inflapao estrutural exposto por 

Maynard e Von Ryckeghem (1976) introduzindo nos "mecanismos de pro- 

pagacao" mencionados por Streeten (1962). £ suficiente postular que os au- 

mentos na produtividade rn^dia do trabalho no setor progressive acrescen- 

tam o salario real desse setor. 0 novo modelo resulta entao descrito pelas re- 

lacoes 

que conservam as caracten'sticas das equacoes (7), (8), (9). Na realidade, a 

nova versao (15), (16), (17), (18) aparece mais plausi'vel que a original. Is- 

to se deve a que, como apontam Maynard e Van Ryckeghen (1976), a ex- 

pressao (7) e uma equagao de fixagao nao de salaries, mas de precos, em que 

a taxa de variacoes dos salaries foi despejada. A rigor, (18) e a forma correta 

de (7) e implica uma margem de benefi'cios constante. Por outro lado, (15) 

e uma ti'pica equacao de fixacao da taxa de aumento dos salaries como e 

concebida em algumas poh'ticas de renda (ou de salarios(19). 

De (15), (16), (17), (18) pode-se obter (5), de modo que o sistema 

conserva a caracten'stica de requerer uma mudanga nos pregos relatives, em 

razao das mudancas na estrutura da producao. 

Resolvendo (15), (16), (17), (18), para a taxa de variacao de pg, ob- 

tem-se 

s'c.t = "t-l + r 

Se,t = Sc,t 

Pe,t = Se,t 

(15) 

(16) 

(17) 

Pc,t - sc,t " r (18) 

Pe,t = a r t + Pe,0 (19), 

que implica 

Pe,t " ^ t' r + Pe,0 (20), 

{19) Ver Nuti (1969). 
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: Pc^t + ar- por§m agora 

ar 

de modo que nao se alcanga nunca o valor de equili'brio dos pregos relati- 

ves, o que implica uma aceleragao no tempo da taxa de inflagao. 

Do exposto, deduz-se que os sistemas (1), (2), (3), (4), e (15), (16), 

(17), (18) sao formalmente iguais. Ambos os sistemas descrevem processes 

inflacionarios similares, originados em desajustes da parte real da economia, 

que se manifestam em uma necessidade de mudangas nos pregos relatives. 

Como ja se indicou, o sistema (1), (2), (3), (4) segue centralmente as ideias 

expostas em Olivera (1967 b), enquanto que o sistema (15), (16), (17), (18) 

foi construi'do como uma ampliagaode Maynard e Van Ryckeghen (1976)(20). 

0 artigo de Olivera refere-se (preferencialmente) a economias em processo 

de desenvolvimento, enquanto o trabalho de Maynard e Van Ryckeghen des- 

creve urn fenomeno caracten'stico dos sistemas industrializados. Pica claro 

que tanto as economias em desenvolvimento, quanto as desenvolvidas, sao 

suscepti'veis de padecerem inflagao estrutural. Em ambos os casos, algumas 

poli'ticas antinflacionarias habituais resultam contraproducentes(21). 

Agosto, 1979 
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