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Resumo 

Este artigo formaliza e estima um modelo 
economico de otimizagao dinamica aplicado ao 

comportamento criminoso. 0 objetivo principal do 
artigo e determinar a extensao pela qual incentives de 

mercado, em contraste com fatores relacionados a 
familia e outras formas de controle social, influenciam 

a dinamica das carreiras criminais. 0 argumento chave 
do estudo enfatiza que o processo decisorio relative a 

escolha tanto do padrao da carreira criminal quanto do 
momento de seu termino depende criticamente de 

fatores gerais e especificos que afetam o ciclo-vital do 
retorno liquido associado com as duas opgoes de 
atividade: a legal constituida e a delinqiiencial. A 

analise dos dados coletados ao m'vel individual pelo 
"National Longitudinal Survey of Youth" confirma a 

hipotese central resultante do modelo teorico. 

Palavras-chave 

Abstract 

This paper presents and estimates a dynamic economic 
model of criminal involvement. The paper's main goal is 
to determine the extent to which market incentives, as 
distinct from background and other constraints, influence 
the dynamics of criminal careers. It is argued that career 
profile choices and desistance decisions depend critically 
upon general and math-specific factors affecting the 
life-cycle pattern of net legal and illegal rewards. An 
analysis of individual data from the National Longitudinal 
Survey of Youth supports that expectation. 
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COMPORTAMENTO CRIMINOSO 

Introdugao 

A proposi^o de que a conduta criminosa diminui com a idade e uma 

regularidade empirica das mais proeminentes e amplamente aceitas em 

criminologia; o fato de o crime economicamente motivado ser prevalente 

entre subgrupos da populate e ter relativamente curta dura^ao no ciclo 

vital do individuo foi demonstrado em diversos estudos (WOLGFANG, 

FIGLIO & SELLIN, 1972; HIRSHI & GOTTFREDSON, 1983; 

BLUMSTEIN, FARRINGTON & MOITRA, 1985; FARRINGTON, 

1986; BARNETT, BLUMSTEIN & FARRINGTON, 1987). 

Esta proposi^ao foi estabelecida empiricamente por dois tipos de 

evidencia. O primeiro consiste em entrevistas com delinqiientes ou obser- 

vagoes etnograficas. Os pesquisadores comumente constatam que os indivf- 

duos estudados abandonam a delinqiiencia no fim da adolescencia. O 

segundo tipo de evidencia e a distribuigao da criminalidade por faixa etaria, 

medida por relatos dos individuos estudados, prisoes ou condenagoes, em 
(1) 

uma amostra de determinado periodo. 

Embora a proposigao em si tenha permanecido relativamente incon- 

testada, as explicagoes continuam insatisfatorias. Ao contrario do que se fez 

com respeito as origens do crime, as circunstancias da desistencia raramente 

foram descritas (WOLFGANG, FIGLIO & SELLIN, 1972; BLUMS- 

TEIN, FARRINGTON & MOITRA, 1985), e o fenomeno do abandono da 

carreira criminosa em pouco tempo nao recebeu um enfoque teorico especi- 

fico. A esparsa literatura sociologica sobre o estudo do termino da carreira 

criminosa atribui a dependencia com relagao a idade a fatores sociais, psico- 

logicos ou mesmo biologicos ligados ao processo de amadurecimento, a 

maior intimidagao do delinqiiente com as ameagas de punigao ou ao resta- 

(1) Muito do que sabemos a respeito do processo de delinqiiencia juvenil dcve-sc a estudos como o 
projeto Philadelphia Birth Cohort (WOLFGANG, FIGLIO & SELLIN, 1972), o primeiro 
csforyo substancial para caractcrizar jovens cngajados em conduta criminosa. Durante a dccada 
de 1970 e imcio da de 1980, como resultado de uma serie de estudos conjuntos sobre a 
participate criminosa, como o projeto Philadelphia Birth Cohort, acumularam-sc indicios de 
que: (1) um grupo relativamente pequeno de infratorcs comctc a maioria dos (c os mais graves) 
dclitos (WOLFGANG, FIGLIO & SELLIN, 1972); (2) o augc da conduta criminosa e atingido 
por volta dos 16 anos, havendo em scguida uma drastica queda na incidencia e prcvalencia da 
delinqiiencia; (3) a dura9ao total da carreira dos individuos condenados por crimes graves c 
surprccndentcmcnte estavel na populato criminosa, indcpendcntcmente do mdicc de dclitos 
detengbes ou condenagoes do individuo (BLUMSTEIN & COHEN, 1982; BARNETF 
BLUMSTEIN & FARRINGTON, 1986). 
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belecimento de lagos convencionais com a sociedade. Ao descrever as asso- 

ciagoes entre o ambience familiar, o nivel de escolaridade e escolha ocupa- 

cional, essa vertente de estudo tipicamente considera a ordena9ao temporal 

e causal como isenta de problemas, e raramente 6 explicita com respeito aos 

mecanismos que geram a relagao observada entre idade e crime (ou desis- 

tencia do crime). Nao obstante, a idade cronologicaperse nao explica satisfa- 

toriamente as mudan^as de comportamento. 

Apesar dos avangos nas analises do comportamento criminoso e do 

sistema de jiisti9a criminal obtidos pelas gera96es mais recentes de econo- 

mistas (BECKER, 1968; STIGLER, 1970; EHRLICH, 1973; SCHMIDT 

& WITTE, 1989; NERLOVE & MONTMARQUETTE, 1985; SHA- 

VELL, 1987; SAH, 1990), e a despeito da semelhan9a na estrutura concei- 

tual do problema decisorio do individuo entre este e outros aspectos do ciclo 

vital, que foram extensivamente analisados em economia, o padrao etario da 

conduta criminosa tern sido um topico negligenciado em economia. 

A literatura economica concernente ao estudo do comportamento ile- 

gal tem-se concentrado sobretudo no efeito dissuasive das san96es legais 

(BECKER, 1968; EHRLICH, 1973; COOK, 1977; WITTE, 1980; 

SCHMIDT 6c WITTE, 1989). Uma segunda vertente de estudos, relativa- 

mente menos bem-sucedida, tern examinado a liga9ao entre crime e merca- 

do de trabalho, em especial a rela9ao entre desemprego e crime: 

perspectivas reduzidas de emprego em razao de indices mais elevados de 

desemprego diminuiriam a renda esperada de uma atividade licita e, com 

isso, intensificariam a atratividade do crime. Piores perspectivas de emprego 

tambem reduziriam o custo de oportunidade da deten9ao, ja que os ganhos 

licitos de que o individuo abriria mao seriam menores. Embora muitos 

acreditem na validade dessas redoes, a comprova9ao empirica da liga9ao 

entre crime e mercado de trabalho nao tern sido convincente (SJOQUIST, 

1973; BLOCK 6c HEINEKE, 1975; COOK 6c ZARKIN, 1985). 

Este artigo empenha-se em investigar o ciclo vital do comportamento 

criminoso. Mais especificamente, nosso objetivo e determinar a medida 

pela qual perspectivas alternativas de ganhos correntes e futures, em con- 

traste com o meio familiar e outras restri96es, influenciam a decisao de 

encerrar uma carreira criminosa. Afirma-se que a escolha tanto com rela9ao 

ao perfil da carreira criminosa quanto com rela9ao a decisao de encerra-la 
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depende fundamentalmente de fatores gerais e especificos que afetam o 

padrao do ciclo vital dos ganhos licitos e ilicitos.^ 

Essencialmente, o metodo de estudo empregado considera as decisoes 

quanto a participagao em crimes e ao termino da conduta criminosa como 

escolhas ocupacionais, separadas no tempo, porem inter-relacionadas por 

um conjunto comum de alternativas. Da perspectiva do individuo, as esco- 

lhas quanto a participagao em atividades criminosas e ao abandono das 

mesmas sao determinadas por compara^ao de utilidades (valores) associadas 

a ocupagoes licitas e ilicitas. Ambas as decisoes representam um comporta- 

mento maximizador de utilidade ligado a escolha ocupacional.^^ 

Em sua forma mais simples, suponhamos que Vcj represente o valor 

de dedicar-se a atividades criminosas percebido inicialmente pelo individuo 

i, e que seja o valor de uma ocupa^ao alternativa, exclusivamente licita. 

O individuo adotara a conduta criminosa se, na epoca da decisao t=0: 

Vo-V°>0 1=1... L. 
C1 ll 

Em algum momento no future penodo t o individuo reavalia seu par 

de alternativas ocupacionais em vista de sua experiencia, informagao e ex- 

pectativa de desempenho em ambos os mercados. Essa reavalia9ao induz a 

um ajustamento dos valores V. Apos o reajuste, a desigualdade pode nao 

mais valer. 

Formalmente, o estudo desenvolve e soluciona um modelo intertem- 

poral de otimizagao dinamica no qual o termino da carreira criminosa, a um 

certo custo ou recompensa, ocorre voluntariamente e se apresenta disponi- 

vel como uma op9ao sob todas as condi96es. O modelo ressalta que o ciclo 

vital da conduta criminosa e gerado em um ambiente de incerteza. Conse- 

qiientemente, a regra decisoria concernente a escolha de abandonar ou nao 

(2) Essas afirmagdes rcfcrcm-sc a uma classc rclativamcntc homogcnca dc dclitos, csscncialmcntc 
crimes contra a propricdadc, como furtos, roubos, invasao dc rcsidcncia, trafico c fabrica^ao dc 
drogas, posse ou venda dc bens roubados c outros crimes contra a propricdadc. Esses sao tambcm 
os comportamcntos usados como indicadorcs dc criminalidadc no prcscntc artigo. 

(3) Dcfinc-sc ocupagao dc modo a que indivfduos com ocupa96cs difcrcntcs cxclusivamcntc Hcita 
ou ilfcita cxcrcida cm tempo parcial ou integral nao scjam substitutos pcrfcitos. A escolha 
discrcta fcita pclo individuo nao sc da cntrc crime c trabalho licito, mas cntrc tcr uma partc ou 
nada dc sua renda gcrada por atividades ilfcitas. A suposi^o impUcita e a de quo existe uma 
importante difcrenya qualitativa cntrc atividades geradoras de renda licitas e ilfcitas, em tennos 
do nfvel de risco cnvolvido c da naturc/a da a 1 oca9ao do tempo. 
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o crime em cada penodo varia de penodo a penodo. Essa regra decisoria, 

variavel no tempo, descreve adequadamente uma decisao de desistencia 

originada de diversas fontes: (a) a decisao pode ser parte de um piano 

coerente; (b) ela pode refletir um momento de troca de carreira entre ocupa- 

96es que apresentam diferentes taxas de acumulagao de capital humano; ou 

(c) ela pode dever-se a um resultado desfavoravel na avaliagao de alguma 

caractenstica especifica da opgao criminosa. 

O restante do artigo organiza-se da seguinte forma: a Segao 1 apresen- 

ta as linhas gerais do modelo estocastico dinamico de busca e avalia^ao 

seqiiencial empregado no estudo. Na Segao 2, este modelo teorico e usado 

para formular um modelo empirico das decisoes de desistencia do crime. A 

Se9ao 3 descreve sucintamente os dados, enquanto a Se9ao 4 apresenta as 

estimativas e examina suas implica96es. A ultima se9ao resume e conclui o 

trabalho. 

1. O Modelo Teorico 

A teoria do capital humano aplicada a escolha ocupacional afirma que 

um individuo escolhe entre alternativas comparando a utilidade (valor) asso- 

ciada a cada op9ao e selecionando a escolha que apresente o maior valor 

presente atualizado. O individuo investira na mudan9a de ocupa9ao apenas 

se os retomos forem grandes o suficiente para justificar esta mudan9a espe- 

cifica em termos do uso mais lucrativo de sens recursos limitados. 

A luz dessa teoria, o encerramento da carreira criminosa ocorrera 

quando o valor total da alternativa ocupacional ilicita escolhida tornar-se 

menor que os valores de oportunidade associados a transi9ao para uma 

ocupa9ao exclusivamente licita. Neste contexto, eventos na economia e no 

sistema de justi9a criminal alteram nao apenas a demanda corrente do indi- 

viduo por atividades ilicitas mas tambem as previsoes quanto as suas restri- 

96es futuras e, portanto, a demanda futura. Como resultado, a seqiiencia de 

decisoes, planejadas a partir do penodo t, e reexaminada a medida que as 

informa96es se acumulem ao longo do ciclo vital, de modo que a trajetoria 

completa de uma carreira criminosa nao seja planejada de antemao, mas 

adapte-se conforme o individuo aprenda, pela experiencia, a qualidade de 

sen desempenho (ou sua produtividade) na alternativa escolhida. 
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A carreira criminosa do individuo e formulada como um modelo de 

programa^ao dinamica com horizonte finite e tempo discrete, com penodos 

t = 1 ... T* ... T, onde T* e o penodo em que todos os criminosos terao 

abandonado permanentemente o crime e se engajado em empregos licitos e 

T a epoca da morte. O individuo toma uma decisao quanto a mudan9a 

ocupacional/abandono da atividade criminosa no final de cada penodo com 

base em valores observaveis de fluxos pecuniarios (ganhos licitos e ilicitos) e 

nao-pecuniarios (lazer e outras recompensas nao-monetarias), bem como em 

expectativas sobre fluxos pecuniarios e nao-pecuniarios futuros que depen- 

dem de decisoes presentes e passadas/4^ 

Um criminoso ativo no tempo t conta com as seguintes op^oes em 

t+1: (a) continuar a carreira criminosa; (b) abandonar o crime e passar para 

uma ocupa^ao exclusivamente licita; (c) abandonar o crime e ingressar em 

um estado transitorio de busca de um emprego licito aceitavel. Se a escolha 

do individuo for permanecer como criminoso por um penodo adicional, 

ele/ela deparara com o mesmo problema no final do penodo seguinte. Se a 

decisao for abandonar a carreira criminosa, o individuo tera aberto mao da 

op9ao de ser um criminoso dali por diante e nao reincidira no crime: as 

decisoes voluntarias de desistencia sao irreversiveis.^ 

Assume-se que os agentes maximizam o valor descontado esperado 

dos retornos liquidos de suas agoes e podem estar incertos quanto a seqlien- 

cia de retornos que serao obtidos se for mantida a op^ao pelo crime. Uma 

implicagao dessa incerteza e a de que as ofertas de emprego licito aparecem 

com uma probabilidade p estritamente positiva, porem decrescente, que e 

dependente da dura^ao de um modo especifico, sendo tal que dp/d (t-s) < 0, 

onde (t-s) mede o penodo de duragao da atividade criminosa do individuo. 

Essa probabilidade pode induzir o individuo a encerrar a carreira criminosa 

mesmo se os retornos correntes forem maiores do que os custos correntes 

(4) K importance observar quo os valores acima mencionados inclucm recompensas monetarias e 
nao-monetarias. De fato, estudos sociologicos sobre carreiras criminosas enfatizam a importancia 
do c|ue se poderia classificar como recompensas "nao-salariais1, como um fator influcnciador das 
decisoes de desistencia por cxcmplo, livrar-se da ansiedadc ligada a vida criminosa e o respcito 
proprio advindo da associa^ao com pessoas convcncionais (CUSSON & PINSONNFAUI T 
1986). ' " ' 

(5) A evidence atratividade tcorica dessa hipotese esta cm que ela da margem a uma solugao do 
modelo por mdu^ao retrospectiva. As implica9ocs cmpiricas da teoria, porem, nao dependem 
dessa hipotese. 
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de permencer criminoso. Apresenta-se a seguir a formula9ao analitica do 

modelo: 

Seja Vc.(t, s, X) o valor no tempo t de ser um criminoso ativo com uma 

carreira criminosa iniciada em s. De modo semelhante, seja Vj.^s, X ) o 

valor em t de abandonar o crime e engajar-se apenas em oportunidades de 

carreiras Kcitas desde o tempo s, e seja Vb o valor associado ao estado 

transitorio no qual o individuo abandona o crime mas nao assume ainda um 

emprego licito. Formalmente, entao: 

Vc.(t,s,X) = Yc.a^X) - Ci(t,s,Z) + Gcrim(t,s) + rEtR (t+l, s, X) ID] (1) 

onde Yci e Yj. sao os componentes determimsticos, respectivamente, do 

ganho criminoso e licito, que dependem da idade t, do tempo de exercicio 

da atividade criminosa, t-s, e de outras variaveis exogenas X e X. Esses 

termos incluem tambem a parte deterministica dos fluxos nao-remunerato- 

rios de utilidade que por hipotese dependem dos mesmos argumentos. O 

termo Q mede o custo pessoal para o individuo continuar sendo um crimi- 

noso, incluindo-se nele um conjunto de variaveis exogenas Z e um compo- 

nente aleatorio especifico de "aptitude" ou desempenho criminoso, 

independente de individuo para individuo mas constante ao longo do peno- 

do em que dura a carreira criminosa iniciada em s. O termo b. indica o 

componente determimstico do valor associado ao estado transitorio, o qual 

depende de variaveis exogenas B, como, por exemplo, a disponibilidade de 

fontes de sustento alternativas. Os residues ecrjm, E j e e b sao os componen- 

tes aleatorios dos ganhos ilicitos, dos ganhos licitos e do valor do estado de 

transi9ao, enquanto r. e a taxa de desconto pessoal do individuo, a qual 

inclui um componente de preferencia temporal. 

Os ultimos termos, E[R.(t+l) I Dj, j = c, 1, b representam os valores 

esperados da melhor op9ao para o individuo em t+l, dado o conjunto de 

informa96es D. disponivel em t: 

E[Rc(t+l, s, X, X, B) I Q.t] = Emax[Vci(t+l, s, X); Vh (t+l), t+l, X); Vbi(t+1,B)] (4) 

Vj.^s, X) = Yj. (t,s, X) + {{t,s) + rEtR^t+l, s, X) I D ] 

Vbi = b^B) + eb + rEIR^t+l.B)! Qt] (3) 

(2) 
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EiR^t+U, X) I £>t] = £[^.(1+1,5, X)] (5) 

E[Rb(t+l,B)l^] = E[Vbi(t+l,B)] (6) 

Para simplificar, supoe-se que, se for recebida uma oferta licita, ela 

sera tal que V^t) > Vbj(t) para todos os indivfduos. Embora nao seja essen- 

cial, essa hipotese simplifica consideravelmente a analise. 

A dinamica do problema deve-se, portanto, a dependencia das fungoes V 

em t+1 com rela9ao a escolha em t e possivelmente antes. A equaqao (7) 

descreve com mais detalhes o processo de decisao que se apresenta ao 

agente em cada penodo. 

J maxE [Vc(t+1 );V1(t+1)] com probabilidade p 

< (7) 

maxE[Vc(t+l);Vb(t+l)] com probabilidade (1-p) 

Para completar a descrigao das fungoes de valor e preciso especificar 

as distnbuiijoes condicionais dos retomos ilicitos futuros e os custos de 

permanecer criminoso. As suposi§oes 1 e 2 apresentam as propriedades 

gerais dessas fun9oes. 

Suposigao 1. Os custos associados a decisao de permanecer criminoso em 

cada periodo sao continuos em t e nao decrescentes na idade (t) e na 

dura9ao da carreira criminosa (t-s). 

SuposiQao 2. A probabilidade de que os retornos ilicitos do periodo seguin- 

te sejam maiores do que qualquer dado numero e maior quanto mais eleva- 

dos forem os retornos correntes. Contudo, a probabilidade de que os 

retornos do periodo seguinte sejam maiores do que algum numero, para 

qualquer dado valor dos retornos correntes, e nao-crescente durante a carrei- 

ra criminosa. 

A suposi9ao 1 e motivada pelo fato de que, quando comparado com 

outras atividades de nsco geradoras de renda, o crime apresenta a caracteris- 

tica distmtiva de que os r.scos ocupacionais, como, pot exemplo, as punigoes 

egais, sao relacionados a idade: a passagem da adolescencia para a idade 

adulta implica pun.goes mais severas para os mesmos crimes, o registro 
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oficial dos delitos cometidos e, na maioria dos estados, a reclassifica9ao 

segundo o Chronic Offender Statute, que aumenta significativamente a sen- 

ten9a para os individuos condenados mais de tres vezes. 

A primeira parte da Suposi9ao 2 reconhece a existencia de correIa9ao 

serial na fun9ao do ganho ilicito devido a efeitos de "aptitude" ou de apren- 

dizado. Embora a seqiiencia das distribui96es condicionais nao seja inde- 

pendente de realiza96es e decisoes passadas, e nao seja necessariamente 

estacionaria ao longo do tempo, ela nao pode melhorar a um ritmo demasia- 

damente rapido. A condi9ao suficiente para excluir essa possibilidade e 

apresentada na segunda parte da Suposi9ao 2. Concretamente, a Hipotese 2 

e motivada pela possibilidade de que os criminosos se empenham primeiro 

em suas oportunidades ilicitas mais promissoras, possibilidade esta docu- 

mentada em outros estudos sobre o comportamento criminoso, como Viscu- 

si (1986) e Wolfgang, Figlio e Sellin (1972). 

As suposi96es 1 e 2 implicam que o valor da op9ao de permanecer 

criminoso e decrescente em t e, consequentemente, em (t-s), para cada Y . 

A medida que o individuo fica mais velho e sua carreira criminosa avan9a, 

existem menos anos futures nos quais ele pode obter retornos ilicitos, au- 

mentam os custos associados a ser criminoso e a distribui9ao dos retornos 

futures, condicionada a Y corrente, nao se mostra tao favoravel. ' c 

A solu9ao da programa9ao dinamica para a seqiiencia de fu^oes de 

valor pode ser obtida commando pela equa9ao terminal e integrando-se 

sucessivamente o sistema para todo t < T 

1.1. A Estrategia Otima de Desistencia 

Em T , sabe-se que Vli(T ) > Vbi(T ) > Vci(T ) para todos os indivi- 

duos i = 1 ... N. For indu9ao sistematica, e dada a hipotese de nao-reinciden- 

cia, as fu^oes de valor presente descontado para as op96es licita e ilicita a 

qualquer t < T podem ser expressas por: 
r 

vli(t)=Yli(t)i r'X (1+Pnr (8) 

s=t s=t 
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Vci(t) = Yci(t) - Ci(t) + riE {p max[Vci(t+l);Vli(t+l)] + (1-p) max[Vci(t+l);Vbi(t+l)]} (9) 

onde e a taxa de crescimento esperado do ganho licito do individuo. 

* 
O valor de reserva em t Y (t) - e o valor que resolve a equagao Vj^t) = 

Vc.(t), ou seja, o valor que torna o individuo indiferente a continuar na 

carreira criminosa ou desistir dela. A Proposi^o 1, que e demonstrada no 

apendice A, resume a caracteriza9ao geral da estrategia de desistencia otima 

que se obtem resolvendo seqiiencialmente Vci(t) em termos de Y (s), T > s > t. 

Proposigao 1: 

# 
Se Yj > Y —> V^t) > Vc(t): abandona a carreira criminosa e aceita 

um emprego licito; 

SeYj<Y r b>Y —> Vb(t) > Vc(t): abandona a carreira criminosa e 

procura um emprego licito; 

L b < Y# --> Vb(t) < Vc(t): continua na carreira criminosa. 

Neste contexto, existe uma regra de desistencia para cada penodo 

que remunera Y^t) com probabilidade p e b(t) com probabilidade (1-p) tal 

que e otimo para o individuo desistir do crime se e somente se b > Y# 

Ademais, o fato de que os custos de permencer no crime elevam-se com o 

tempo em risco e com a idade enquanto o valor da op^ao de permanecer no 

crime diminui, implica que a seqiiencia de valores de reserva {Y*(t)|T* e 
v /Jt=i 

decrescente em t. 

4 

1.2. Implicagoes para o Gomportamento 
.< Ci i. 

O conceito de valores de reserva decrescentes condiz com a observa- 

?ao de altas taxas de cnminalidade em uma faixa etaria pouco abrangente. 

Seu efeito e diminuir relativamente a oferta licita alternativa que impelira o 

individuo a abandonar o mercado da criminalidade e, com isso, aumentar o 

numero de ofertas aceitaveis. 

v 
A luz da teoria apresentada emergem duas hipot'eses a serem testadas. 

A primeira e que deve existir uma rela9ao negativa entre o valor da op9ao de 

manter uma carreira criminosa e as decisoes de desistencia. Mais especifica- 
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mente, quanto maiores os ganhos ilicitos correntes, Yc, e sua taxa de cresci- 

mento esperada, pc, menor a probabilidade de que o individuo abandone o 

comportamento criminoso. Os individuos tambem serao menos inclinados a 

encerrar sua carreira criminosa quanto mais baixos os custos pessoais asso- 

ciados a manter a op9ao pela criminalidade. A segunda hipotese 6 a de que 

quanto mais atraente a ocupa9ao licita alternativa, isto e, quanto mais eleva- 

dos os ganhos licitos correntes Yj e sua taxa de crescimento esperada pj, 

maior a probabilidade de o individuo desistir da criminalidade. 

Em suma, a decisao de abandonar ou nao a atividade criminosa e de 

quando faze-lo depende fundamentalmente do ciclo vital dos ganhos ilicitos 

e licitos. 

2. O Modelo Empirico e o Metodo de Estimativa 

O modelo teorico sugere que as decisoes de desistencia da atividade 

criminosa podem ser caracterizadas empiricamente por um modelo de re- 

gressao truncado com limiares estocasticos inobservaveis. Isto e, 

I. = I(Yc.; Yl.; p p..; b.; r.; G.) + g . (10) 
it it it' rcr rIi' it' it' it i 

onde Iit e a variavel de controle, um indicador que sera igual a 1 se for 

escolhido o abandono da criminalidade no tempo t e igual a zero se a op9ao 

for diferente. 

As variaveis de estado - Yc; Yl; r.; Gp b. - representam o subconjunto 

das informa96es correntes do individuo que afetam suas expectativas quan- 

to a dura9ao remanescente de sua carreira criminosa, ganhos futuros em 

ambas as atividades, situa9ao futura em rela9ao ao Sistema de Justi9a Crimi- 

nal e custos da puni9ao. 

A Equa9ao (10) e expressa unicamente em termos de inobservaveis. 

Para implementar o modelo, suporemos que a taxa de desconto pessoal do 

individuo e uma fun9ao de um vetor de variaveis R., que inclui os antece- 

dentes familiares, como grau de instru9ao da mae, numero de irmaos, nume- 

ro de dependentes e status atual do individuo. O custo para o individuo de 

permanecer criminoso (principalmente o custo da puni9ao) sera fun9ao de 

um vetor de variaveis Z., que inclui o historico da criminalidade do indivi- 
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duo, como o numero de condenagoes, status de delinqiiente juvenil ou 

adulto, bem como variaveis relacionadas a situagao familiar (estado civil, 

numero de dependentes). Supomos que valor bj associado ao estado transi- 

torio, no qual o criminoso desistiu da carreira ilicita, mas ainda nao comegou 

a trabalhar em um emprego Kcito, seja uma fungao das fontes de sustento 

alternativas do individuo e das variaveis ligadas aos antecedentes familiares. 

Essas tres variaveis sao inobservaveis e nao serao estimadas estruturalmente 

no contexto deste modelo. 

As outras variaveis inobservadas na Equa^ao (10) relacionam-se a 

medidas de retornos correntes e taxa esperada de crescimento nas ocupa96es 

respectivamente escolhidas; assume-se que elas sejam da forma: 

onde Y c e Y 1 sao as formula96es estocasticas dos ganhos criminosos e licitos, 

X e X sao indicadores medidos da produtividade em ambas as atividades, 

como escolaridade, idade, sexo, ra9a e outras variaveis plausivelmente im- 

portantes na determina9ao dos retornos. As taxas de crescimento dos ganhos 

licitos e ilicitos p^ e pcj - sao definidas como uma diferen9a de dois logarit- 

mos, como a seguir; 

onde o sinal circunflexo indica valores atribuidos pre-estimados para as 

variaveis correspondentes, obtidos de regressoes auxiliares. 

A dificuldade fundamental na implementa9ao empirica de um mode- 

lo dessa natureza reside no vies de seletividade resultante da regra decisoria, 

ja que nunca se observa o resultado de uma escolha nao feita. Como os 

ganhos licitos e ilicitos observados sao condicionados a decisoes endogenas 

de participa9ao em ocupa96es licitas e ilicitas, respectivamente, as Equa96es 

(11) e (12) nao podem ser estimadas diretamente. Particularmente com 

respeito a equa9ao do ganho ilicito, alem da questao da participa9ao, ha uma 

outra fonte importante de vies, que e a existencia de efeitos de "aptitude" 

que influenciam o valor da experiencia especifica na ocupa9ao ilegal e, 

(ID 

Yl. = X. + G li (12) 

Pj = logYjt+s-logYjt j = c, 1 (13) 
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conseqlientemente, induzem a determinados perfis de carreira criminosa. 

Em outras palavras, a escolha da dura^ao da carreira criminosa nao 6 aleato- 

ria. Um individuo que escolheu permanecer criminoso por mais tempo deve 

ter obtido ganhos maiores do que a media por faze-lo, e suas perspectivas 

provavelmente serao sistematicamente diferentes das de quern desistiu de- 

pois de apenas um curto penodo experimental na atividade criminosa. 

Detalhes do processo de estima9ao empregado para obter valores 

consistentes para Yjt+s e Yjt sao apresentados no Apendice B. Primeiramente, 

estimou-se um modelo multinomial Logit generalizado de escolha de dura- 

9ao da carreira criminosa. Os coeficientes desse modelo de escolha qualitati- 

va foram entao usados para computar um termo a ser incluido nas equa96es 

dos ganhos ilicitos que foram estimadas separadamente para tres subamos- 

tras participantes em crimes com dura9ao da carreira criminosa de um ano 

ou menos; participantes com carreira criminosa com dura9ao entre um e tres 

anos, e participantes com carreira criminosa mais longa do que tres anos 

com corre9ao para a sele9ao endogena. 

Na ausencia de dados longitudinais sobre o retorno ilicito, o logaritmo 

de Yct+s usado neste estudo e uma previsao do ganho ilicito, assumindo-se 

que a mesma equa9ao estimada para o tempo t e valida tres anos mais 

tarde.^ Para a estimativa de Yl e pjj, equa96es de ganhos licitos convencio- 

nais, com corre9ao para a decisao endogena de participa9ao, foram estimadas 

para os penodos t e t+s. 

Cada um dos erros estocasticos, que se supoe serem conjuntamente 

normais com media zero e matriz de covariancia irrestrita, inclui efeitos 

especificos individuais e varia9oes aleatorias. Adicionalmente, postula-se 

que algumas caractensticas que influenciam a produtividade, como a escola- 

ridade e outras variaveis do capital humano, nao afetam taxas pessoais de 

desconto, valores transitorios ou custos da puni9ao, os quais, por hipotese, 

dependem apenas dos antecedentes familiares e da situa9ao do individuo 

perante a justi9a criminal. 

A estrutura final do modelo e, portanto, a seguinte: 

(6) Isso foi obtido aplicando-sc o corrcspondcntc Be associado a eventual dura9ao da carreira 
criminosa de mais de tres anos a Xi^t+s) para s = 3 anos. A escolha de tres anos para o calculo das 
taxas de crcscimento foi detcrminada pcla distribui^ao cmpfrica das dura96cs de carreira 
criminosa obscrvadas nos dados. 
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5. = a + a. Yc. + a Yl. + a. P . + a.P.. + R. (a t.) + Z, (a y.) + B. (a ^.) + 8- (14) 1 o 1 i 2 I 3 ci 4 Ii i 5 i i 6 i I v l 

onde, como indicado anteriormente, o sinal circunflexo indica valores pre- 

estimados para as variaveis correspondentes. Em adigao as definigoes ante- 

riores, 5. representa o logaritmo da probabilidade relativa de desistencia do 

individuo, que substitui o indicador inobservavel de desistencia Lee esti- 

mado por meio de um processo de Poisson (ver Apendice C). 

3. Dados 

A fonte de dados e o New Youth Cohort of the National Longitudinal 

Surveys (NLSY). As questoes fornecem uma descrigao abrangente da expe- 

riencia educacional e empregaticia dos jovens, antecedentes familiares, fon- 

tes de renda auferida e suplementar e participagao em crimes, incluindo 

informa^oes do proprio individuo sobre contatos com a policia, tribunais e 

instituigoes correcionais. Embora as perguntas relacionadas a conduta ilicita 

tenham sido feitas apenas em 1980 (com referencia a participagao em 1979), 

o levantamento contem informagoes retrospectivas detalhadas sobre o histo- 

rico criminoso do individuo, o que nos permite quantificar a teoria e avaliar 

sua significancia empirica. 

Com base nos dados originais, extraiu-se uma amostra de individuos 

que declararam ter participado de crimes em algum momento de suas vidas. 

Em suma, os 1.797 individuos que compoem a amostra final de trabalho 

usada neste estudo tinham 16 anos ou mais de idade em 1979 e apresenta- 

vam informagoes completas acerca de todas as questoes relevantes concer- 

nentes as variaveis de ganhos ilicitos e licitos, tempo de duragao da carreira 

cnminosa e outras informagoes necessarias a estimativa da probabilidade de 

desistencia. Foram excluidos da amostra os individuos que informaram ter 

estado na prisao durante o ano de referencia. 
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TABELA 1 

ESTATfSTICAS RESUMIDAS E 

GLOSSARIO DAS VARIAVEIS 

Variavel Definigao Medias 
Criminosos Criminosos 

Ativos Nao-particip. 
AGE Idade em anos 18,08 18,68 

(1,82) (1.78) 
EDUC Nivel de escolaridade 10,72 11,00 

(1,67) (1.72) 
SEXO Variavel dummy = 1 se masculine 0,68 a 

0,72 
a 

RAQA Variavel dummy para etnia, raga = 1 se negro ou hispanico 0,42 a 0,35 a 

EDUM Nivel de escolaridade da mae do entrevistado 10,91 10,98 
(2,82) (3.29) 

LVP Variavel Dummy = 1 se o entrevistado residia com pelo menos urn dos pais 0,31 a 
0,35 a 

SIB Niimero de irmaos 3,87 3,86 
(2.50) (2,53) 

DEP Numero de dependentes 0,16 0,21 
(0,58) (0.58) 

MARST Variavel dummy para estado civil = 1 se solteiro, 0 se outros 0,90 
a 

0,88 
a 

HALF Variavel dummy = 1 se recebia renda de terceiros para metade das despesas 0,70 a 0,73 a 

GANG Variavel dummy para participagao em gangue = 1 se o entrevistado era " 
— 

membra de gangue 0,46 a 0,29 a 

ARRESTN Numero de detengoes (exceto por transgressoes no transito de pouca gravidade) 2,26 3,09 
(7,33) (6,90) 

CONVN Numero de condenagoes 0,28 0,39 
(0,93) (1.16) 

PROB Variavel dummy = 1 se o entrevistado estava sob surs/s 0,15 a 0,17 a 

CRIME Indice de criminalidade no condado de residencia por 100,00 habitanles 
— - 

(nivel decondado) 4628,1 5225,9 
(3279,7) (3741,6) 

UNEMP Taxa de desemprego para o mercado de trabalho do condado de residencia 2,49 2,54 
(0.74) (0,74) 

SMSA Variavel dummy = 1 se o entrevistado residia em area metropolitana 0,18 a 0,20 a 

Yc Renda anual gerada por atividades ilegais 840^0 ~o 
(1993,0) 0 b 

Y Renda anual gerada por trabalho assalariado 1247,0 3457,0 L 
(243,0) (3308,0) 

JOB Variavel dummy = 1 se o entrevistado possui urn emprego licito "regular" 
(ou seja, nao ocasional) 0,43 a 0,79 a 

Tamanho da amostra: 984 813 

Nota: Para cfeitos dcstc cstudo, criminosos ativos sao indivfduos quc informaram tcr partc ou o total 
dc sua rcnda gcrada por atividadcs ilfcitas cm 1979. Criminosos nao-participantcs sao os 
indivfduos quc admitiram tcr participado dc crimes cm algum momcnto dc suas vidas, mas 
informaram nao tcr auferido ganhos com crimes cm 1979. 

Lcgenda: (a) Os desvios padroes dc variavcis dummy 0-1 foram omitidos, pois podem scr calculados a 
partir dc sua fra^ao na amostra. 

(b) Respostas zero foram estipuladas como valorcs auscntes, nao sendo usadas no calculo das 
mcdias. 
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Para facilidade de referenda, apresentamos um glossario da variaveis 

basicas, juntamente com estatisticas basicas na Tabela 1. 

4. Resultados Empfricos 

4.1. Determinantes do Ganho Ilicito Segundo a Duragao da Garreira 

Griminosa 

Uma questao economica fundamental na discussao das tendencias de 

desistencia do crime e a natureza dos fatores e caractensticas que afetam os 

retornos esperados e efetivamente obtidos com o crime. Na primeira etapa 

da analise que trata dessa questao, a Tabela 2 apresenta os dois conjuntos de 

coeficientes estimados para os determinantes dos niveis efetivos de ganhos 

ilicitos, ajustados segundo as escolhas de duragao da carreira criminal. A 

variavel dependente e o logaritmo natural da renda ilicita do individuo, 

obtido com base nas informa^oes sobre a renda total " e a porcentagem, 

declarada pelo individuo, da renda total gerada por atividades ilicitas. Essa 

variavel capta nao apenas a decisao de participar de crimes, mas tambem a 

intensidade do comportamento criminoso.^ Os dois conjuntos de equa^oes, 

designados respectivamente por especificagoes I e II, diferem conforme a 

inclusao de variaveis possivelmente endogenas em ambas as etapas da esti- 

mate de duas fases da variavel de ganho ilicito. 

Gomo sugerido na analise teorica, o simples efeito do avan9o da idade 

sobre o ganho ilicito tern uma certa importancia para explicar por que os 

dehnqiientes desistem da criminalidade. Depois de fazer o controle para o 

tempo de duragao da carreira criminosa, as estimativas da Tabela 2 indicam 

que o efeito da idadesobre o retorno ilicito passa a set insignificante 

(7) Entretanto, e necessano sahentar alguns dos possfveis problemas advindos desse proccdimentc 
Corno as caractensticas que sao medidas nao explicam totalmentc as difcren?as entre individuo< 
pode haver subest.mat.va dos ganhos ihcitos de alguns indivfduos c supercstimativa dos d 
outros. Talvez o ma.s grave dentre esses possfveis problemas esteja rclaeionado a indivfduos qu 
a ocaram diferentes quant.dades de tempo para atividades ilfcitas durante o ano. Diferencas n 
aIoea9ao do tempo podem levar a estimativas enviesadas dos parametros de eomportamento se 
op9ao pelo trabalho ilicito for sistematicamente corrclacionada aos rcgressorcs do modelc 

bora parte desse problcma pudesse, ao mcnos conccitualmente, scr supcrada incluindo-sc . 
cmprego do individuo e sua frequencia a escola na equagao do ganho ilfcito o que captaria uso 
concorrcntcs do tempo e concentraria os indivfduos devotados ao crime apenas cm tempo parcia 
a obvia cndogencidade dessas decisocs impede scu uso no trabalho cmpfrico. 
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para as carreiras criminosas mais longas. Quando sao excluidas as variaveis 

possivelmente endogenas da participate em gangues, prisoes, condena96es 

e sursis, a idade nao constitui uma variavel explicativa importante na geragao 

de ganhos ilicitos. Se os retornos estiverem refletindo a produtividade mar- 

ginal, esses resultados indicam que a idade aumenta a produtividade apenas 

para os individuos com carreira criminosa de pequena dura^ao. 

TABELA 2 

DETERMINANTES DOS GANHOS ILICITOS FOR 

DURAgAO DA CARREIRA CRIMINOSA 

(Erros padroes entre parenteses) 

Tempo dc Duragao da Carreira 

Variaveis 
Espccirica9ao 1 Espccirica9ao II 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Intcrccpto 2,630a 0,095 3,631 3,229" 1,070 2,496 

(0,601) (2,331) (3,003) (0,589) (2,215) (2,931) 

AGE 0,110a 0,328a 0,192 0,007 0,261 0,186 

(0,040) (0,157) (0,154) (0,041) (0,143) (0,159) 

EDUC 0,065c -0,081 -0,123 0,123 -0,079 -0,030 

(0,038) (0,179) (0,170) (0,037) (0.170X (0,167) 

SEX 0,284" 0,588 1,831" 0,046 0,595 l,517b 

(0,103) (0,535) (0,663) (0,104) (0,541) (0,684) 

RACE 0,137 0,643c 0,69 lc 0,051 0,865b 0,673c 

(0,110) (0,380) (0,357) (0,106) (0,340) (0,352) 

PROB -0,168 0,023 -0,065 

(0,152) (0,286) (0,166) 

EVP -0,468a -l,147b -0,839c -0,154 -0,980b -0,757 

(0,132) (0,469) (0,461) (0,132) (0,480) (0,497) 

GANG 0,057b 0,079 0,041 

(0,014) (0,051) (0,060) 

CRIME 0,4E-4a 0,9E-4 -0,1 E-4 -0,2E-4 0,7 E-4 -0,2E-4 

(0,1 E-4) (0,7E-4) (0,8E-4) (0,2E-4) (0,7 E-4) (0,9E-4) 

SMS A 0,124 0,263 0,592 0,0976 0,206 0,626 

(0,134) (0,389) (0,548) (0,129) (0,387) (0,572) 

Var. seletividadc -0,418a -0,082 -0,874" -1,637" -0,155 -0,812" 

(0,098) 0,231 (0,249) (0,185) (0,239) (0,314) 

R2 0,1232 0,1492 0,2035 0,1649 0,1421 0,1378 

N 819 89 76 

Media dc Ytrim: 5,6525 5,7655 5,9539 

Nota: As categorias dc dura^ao dc carreira sao: (1) participantcs cm crime durantc o ano do 
Icvantamcnto com dura^ao dc carreira criminosa dc um ano ou mcnos; (2) participantcs cm 
crime com dura^o dc carreira criminosa cntrc um c trcs anos; (3) participantcs cm crime com 
dura9ao dc carreira criminosa dc mais dc trcs anos. 

Lcgcnda: (a) significantc a 1%; b) significantc a 5%; (c) significantc a 10%. 
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De modo semelhante, constatou-se que a escolaridade tem um efcito 

significativo sobre os ganhos ilicitos apenas para os iniciantcs. Os coeficien- 

tes negativos para a variavcl na segunda, tcrceira, quinta e sexta colunas 

indicam que, em contraste com os ganhos hcitos, as habilidades ou talentos 

para os quais se usou como proxy os anos de escolaridade nao aumentam os 

retornos ilicitos. 

Constatou-se que os coeficientes referentes a ra9a/etnia eram positi- 

vos em todos os casos e significativos nos niveis mais elevados de dura^o da 

carreira criminosa. Esse resultado e especialmente significativo: as estimati- 

vas indicam que negros e hispanicos apresentam ganhos no mercado legal 

mais baixos do que os jovens brancos (nao mostfados aqui) e tem maior 

probabilidade de escolher dura96es mais longas para sua carreira (ver Apendice 

B), fornecendo evidencia adicional de que o diferencial de ganhos licitos/ilici- 

tos e um importante determinante da dura^ao da carreira criminosa e, conse- 
(R) 

qlientemente, das decisoes de encerramento da atividade ilicita. 

No que se refere aos coeficientes das variaveis de seletividade, os 

resultados empiricos denotam a existencia de um vies de selegao positive, 

ou seja, a distribui^ao do retorno ilicito efetivamente observada para partici- 

pantes com tempos de carreira diferentes e maior do que a distribui^o que 

seria observada para o indivfduo medio da amostra se ele/ela houvesse 

optado por uma dura^ao de carreira diferente. Esse resultado e consistente 

com a ideia de que efeitos de "aptitude" influenciam o valor da experiencia 

especifica na ocupagao e, conseqiientemente, induzem a perfis de carreira 

criminosa e decisoes de desstencia especificos. 

4.2. Os Determinantes da Decisao de Desistencia 

A Tabela 3 apresenta estimativas do modelo Logit dos retornos (cor- 

rentes e esperados) hcitos e ilicitos, juntamente com as equates de forma 

reduzida que por hipotese revelam a taxa de desconto, os custos pessoais da 

punigao e os valores de estado transicional do individuo em relagao a proba- 

bilidade de desistencia. 

(8) I amanhos dc amostra msufic.cntcs impediram a cstimativa do cquaSoes separadas por raca/etr 
As estimativas para a subamostra dos indivtduos do sexo masculino apresentou efe 
condizcntes com os resultados para toda a amostra, e nao sao apresentadas ncstc^r. 
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De um modo geral, em termos de diregao antecipada, os resultados 

obtidos condizem com as expectativas teoricas. Mais notavelmente, os efei- 

tos dos ganhos ilicitos estimados sobre a probabilidade relativa de desisten- 

cia mostraram-se substanciais e de maior significancia no que respeita a 

influenciar as decisoes de abandonar a carreira ilicita. Constatou-se tambem 

que os individuos tinham mais probabilidade de encerrar a conduta crimino- 

sa quanto mais elevados sens ganhos licitos correntes. De fato, o efeito 

dessa variavel (Yj) sobre a decisao de desistencia foi de magnitude maior 

que o efeito da variavel primaria do custo de puni^ao CONVCN, indicando 

que a disponibilidade de uma alternativa atraente as atividades ilicitas gera- 

doras de renda pode abreviar a durat^ao residual da carreira e induzir jovens 

criminosos a abandonar a atividade ilicita.^ 

TABELA 3 

DETERMINANTES DA PROBABILIDADE 

DE DESISTENGIA+ 

Variavcis 

Espccifica9ao I Especifica9i 5o II 

Cocficientc Erro padrao++ Cocficientc Erro padrao++ 

Intercepto 0,565 (2,986) -2,211 (2,260) 
A 
v 1 enm -4,829a (0,589) -l,753a (0,404) 
A 
Y, 0,709a (0,249) 0,636a (0,250) 
A 
Pc -0,574b (0,286) -0,353 (0,340) 
A 
Pi 0,084 (0,081) 0,047 (0,082) 

CONVN 0,558b (0,253) 0,606b (0,289) 

AGE 0,943a (0,244) 0,337 (0,249) 

MARST -0,103 (0,978) -0,248 (1,008) 

HALF 3,589a (0,980) l,671b (0,785) 

SIB -0,070 (0,116) 0,009 (0,110) 

DEP 0,047 (0,467) 0,284 (0,492) 

EDUM 0,048 (0,101) 0,008 (0,109) 

Log vcrossimilhan9a -4608,39 -4638,69 

Legenda: + variavel dependente: ln[6/(l-5)] ondc 5 c a probabilidade de desistencia (Apcndice C). 
++ crros padrocs ajustados para hctcroccdasticidadc c corrc^o de crros de pre-cstimativa, 

a): significantc a 1%; (b): significante a 5%; (c): significantc a 10%. 

(9) Para cxaminar a solidcz dessas constata^oes, foi fcito um excrcfeio scmelhante para 
cspecifica96cs incluindo variavcis de coibi9ao altcrnativas, como prisoes, acusa96cs c scnten9as. 
Os resultados nao sao aprescntados aqui porque os cocficicntes para essas variavcis foram de 
magnitude pequena c em boa mcdida cstatisticamcntc nao significantes, e sua inclusao nao 
alterou os resultados aprescntados. 

Est. econ., Sao Paulo, 24(3):373-404) set-dez 1994 391 



COMPORTAMENTO CRIMINOSO 

Os coeficientes associados a taxa de crescimento esperado da renda 

licita, embora positives como se esperava, sao pequenos e estatisticamente 

nao significantes em ambas as especifica96es. Considerados em seu valor 

nominal e em conjun9ao com resultados de um (relativamente) menor e nao 

significante coeficiente para pc na Especificagao II, isso parece indicar que 

as convic96es quanto ao desempenho futuro em ambos os mercados nao sao 

importances na determina^ao do abandono da carreira ilicita. Embora estes 

coeficientes baixos possam ser atribuiveis a uma genuina rea9ao miope em 

face das oportunidades, onde a desistencia e essencialmente uma fun9ao 

dos ganhos do penodo corrente e nao uma fun9ao dos fluxos de renda em 

ocupa96es alternativas, existe uma explica9ao alternativa plausivel. Particu- 

larmente, a analise empirica apresentada considerou os efeitos do cresci- 

mento da renda em 1979-1982 sobre as decisoes de encerramento das 

atividades ilicitas: tres anos podem nao ter constituido um penodo de tempo 

suficiente para fazer o controle para a variabilidade em pj na faixa etaria 

considerada. A distin9ao entre padroes de crescimento dos ganhos futures e 

imediatos em ambas as ocupa96es pode ser uma importance considera9ao 

na determina9ao do momento das decisoes de desistencia do crime. 

Com o objetivo de testar, adicionalmente, para efeitos esperados da 

idade sobre as decisoes de desistencia, a variavel AGE foi incluida na equa- 

9ao de Logic final. As estimativas na Tabela 3 sugerem um efeito da idade 

per se sobre a desistencia apenas na especifica9ao completa. Quando varia- 

veis possivelmente endogenas sao excluidas da estimativa do ganho ilicito, o 

coeficiente da variavel AGE torna-se pequeno e estatisticamente nao signi- 

ficance, e o efeito do tempo sobre as taxas de desistencia parece ter atuado 

principalmente por meio do efeito depressive da idade/tempo de carreira 

criminosa sobre o retorno ilicito esperado do individuo. 

Conclusoes 

Este trabalho examina o ciclo vital da participa9ao em atividades 

cnminosas. Apresenta-se e estima-se um modelo estocastico dinamico de 

busca sequencial e avaliafao de alternativas usado para explicar os motivos e 

o momento da decisao de encerrar uma carreira criminosa. 
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Os resultados estimados corroboram substancialmente a previsao teo- 

rica de uma associate negativa entre o valor da op9ao de manter uma 

carreira criminosa e as decisoes de desistencia. Particularmente, os resulta- 

dos sugerem que incentivos economicos e custos de oportunidade exercem 

uma poderosa influencia sobre as escolhas da dura9ao da carreira criminosa e 

da desistencia. Uma implica9ao imediata desses resultados e a de que os 

parametros de politica que atuam diretamente por meio do custo do crime, 

especialmente no caso dos menores delinqiientes, poderiam ser manipula- 

dos adequadamente para induzir mudan9as nas escolhas de dura9ao de 

carreira e, conseqiientemente, nas decisoes de abandonar cedo a conduta 

criminosa. 

Por outro lado, os efeitos estimados das variaveis que medem os 

custos de puni9ao e a disponibilidade de uma oportunidade licita atrativa 

foram comparaveis em magnitude, indicando que os "incentivos" podem ser 

tao eficientes quanto as "puni96es,, para abreviar carreiras criminosas. Os 

jovens em geral, e os das minorias em particular, compoem um segmento da 

for9a de trabalho que enfrenta dificuldades formidaveis. As evidencias obti- 

das neste estudo sugerem que as politicas publicas voltadas para melhorar 

oportunidades licitas por meio da acumula9ao de capital humano terao um 

papel importante na determina9ao do comportamento individual, aumen- 

tando os custos de oportunidade das atividades criminosas. 

Com uma exce9ao principal (VISCUSI, 1986), esta e uma das primei- 

ras analises em nivel individual de uma amostra nao extraida de uma popu- 

la9ao de delinqiientes. Outra caractenstica distintiva deste estudo e a 

considera9ao explicita dos retornos financeiros do crime na determina9ao de 

perfis de carreira e decisoes de desistencia do crime, em contraste com 

estudos anteriores, que se concentraram primordialmente na rela9ao entre 

participa9ao em crimes e niveis de puni9ao. Finalmente, a principal contri- 

bui9ao deste paper reside em seu comprometimento com um enfoque mais 

abrangente. Sao avassaladoras as evidencias de que a probabilidade de uma 

carreira criminosa tornar-se uma ocupa9ao vitalicia e extremamente peque- 

na e que o padrao tipico e aquele no qual um individuo segue uma breve 

carreira criminosa ate que acaba por estabelecer-se em um emprego exclusi- 

vamente licito. O entendimento da "historia natural" desse processo pode 

trazer importantes insights sobre o modo pelo qual as politicas anticrime 
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podem ser melhoradas, e o trabalho apresentado neste paper fornece uma 

proveitosa estrutura para tal analise. 
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Apendice A: Demonstragao da Proposi9ao 1 

O problema geral de computo associado a solu9ao do programa dina- 

mico esta em avaliar as expressoes de expectativa condicional. Em geral, 

nao existira uma solu^o de forma fechada, e apenas soli^oes numericas 

serao dispomveis, a menos que fa9amos algumas hipoteses a respeito da 

distribui9ao dos termos de erro. Contudo, e possivel estabelecer uma estra- 

tegia seqliencial otima para o criminoso individual como uma conseqiiencia 

imediata das suposi96es feitas. 

• * 
Recordando a suposi9ao de que, em um certo tempo T no future, 

todos os criminosos terao abandonado permanentemente suas atividades 
* 

ilicitas, a solu9ao da programa9ao dinamica em T e determinada, pois ja 

nao ha escolhas para o individuo fazer. A solu9ao para a seqiiencia das 

fun96es de valor pode ser obtida come9ando-se pela equa9ao terminal e 
♦ 

integrando-se sucessivamente o sistema para todo t < T 

# 
Em T , sabe-se que 

Vli(T
#)>Bbi(T

#)>Vci(T
#) (Al) 

Para todos os individuos i = 1 ... N. Por indu9ao sistematica em 
# 

qualquer t < T : 

T T 

V,i(t) = Y,i(t)X rpXd+P.r (A2) 

s=t s=t 

Vci(t) = Yc^t) - QU) + rE {p max[Vci(t+l);¥,.(!+1)] + 

+(1 -p)max[Vcj(t+1 );Vbj(t+1)]} (A3) 

* 
O valor de reserva em t - Y (t) - e o valor que resolve a equa9ao Vj.Ct) = 

V (t), ou seja, o valor que torna o individuo indiferente quanto a continuar a 

carreira criminosa ou desistir dela: 

T 

Y*(t) = V.(t) Cl (A4) 

S=t s=t 
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- . . 
Resolvendo seqiiencialmente Vcj(t) em termos de Y (s), T > s >t, 

obtemos: 

i=t+l s=c+l 

V/t) = Yc^t) - Ci(t) + rp 

x EfY^t+lJY^t+l) > Y*(t+1)] 

xXprobfY^Cc+l) > Y*(c+1)] 

+ riPVci(t+1) X prob ^.(1+1 )Y* < (t+1)] 

+ r.(l-p)Vc.(t+l) x prob[b(t+l) < Y (t+1)] 

+ r.(l-p)b(t+l) x prob[b(t+l) > Y,(t+1)] 

onde 

Y* 
probrY^t+l) < Y (t+1)] = J fTYj.a+DJdY.dt+l) 

—oo 

prob [b (t + 1) < Y^. (t + 1) ] = | g (b) db 
—oo 

EfY,. (t+DIT,, (t + 1) > Y* (t + 1) ] 

li (t+1) fTY (c+1)) dY (t+1) 

prob [Y (t+ 1)> Y* (t+ 1)] 

(A5) 

e /[ ] e g[ ] sao as fun9oes de densidade condicional relevantes 

ganhos licitos e transitorios. 
para os 

sera'tauTe^lt ' "TT" ^ ^ 0ferta legal for recebida' ^la 

perfodll tal ie Para " " ' 3 ^ ^ deSiSt6ncia disP0n^ - 
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# 
Se Yj > Y —> V^t) > Vc(t): abandona a carreira criminosa e 

aceita um emprego licito; 
* * 

Se Yj < Y | b > Y —> Vb(t) > Vc(t): abandona a carreira criminosa e procura 

% um emprego licito; 

I b < Y* —> Vb(t) < Vc(t): continua na carreira criminosa. 

como demonstrado na Proposi^ao 1. 

Apendice B: Modelos Auxiliares 

Ganhos Ilicitos 

Para obtermos equagoes do ganho ilfcito livres do vies de sele^o 

induzido pelas amostras nao-aleatorias de dura^o observada da carreira, 

usamos os seguintes procedimentos de duas etapas: 

(a) Calculo da forma fechada de representa^ao para o termo de corre9ao do 

vies de selegao, baseado em um modelo multinomial Logit generalizado de 

escolha de duragao de carreira, empregando o metodo descrito por Lee 

(1983) e Dubin e McFadden (1984). Apresenta-se a seguir a forma geral da 

deriva^ao. Sejam Pv P2 P3 e P4 as probabilidades associadas as seguintes 

categorias: (1) participa9ao em atividades ilicitas durante o ano do levanta- 

mento, com carreira criminosa de um ano ou menos; (2) participagao com 

carreira criminosa entre um e tres anos; (3) participagao com carreira crimi- 

nosa de mais de tres anos; (4) criminosos "aposentados" ou individuos que 

possivelmente encerraram a vida criminosa, isto e, individuos com historico 

criminoso passado que decidiram nao participar de atividades ilicitas no ano 

do levantamento. Expressando essas probabilidades em forma binaria, e 

assumindo que os termos de erro sejam distribuidos de acordo com uma 

distribuigao logistica, e possivel resolver o problema do vies de seletividade 

e chegar a estimativas consistentes dos parametros que compoem a equagao 

do ganho ilicito (11), reescrevendo-a como: 

E(Yc.. Ij) = B.X. + E(g . .Ij) (Bl) 
ij J/ j i v cnm,i J/ x ' 

Seja o vetor dos termos de erro da escolha discreta, (e j, g4). A 

expectativa de e crim baseada na escolha de j pode ser escrita como: 
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J Y/J K=1 

onde Pea probabilidade de selecionar a alternativa j. Supondo uma distri- 

buigao de valor extreme independente para y, Dubin e McFadden (1984) 

demonstraram que o termo de corre^ao do vies de seletividade torna-se uma 

simples razao das probabilidades preditas pelo modelo Logit generalizado: 

K 

K^j 

Pki ln Pki A 
kl A + InP.. 
a-pj ^ 

(B3) 

(b) A segunda etapa consiste na estimagao dos determinantes do ganho 

ilicito segundo a dura9ao da carreira, assumindo-se um modelo log-linear 

onde os termos de vies de seletividade sao usados como regressores adicio- 

nais (ver Tabela 2 do texto). A equagao da escolha de duragao de carreira 

criminosa inclui o mesmo vetor de variaveis que afetam diretamente os 

ganhos ilicitos, bem como variaveis relacionadas a situa9ao^perante a lei 

criminal e as taxas de desemprego local corrente. Atribui-se Ycrim.. em t e 

t+3, respectivamente, para cada i e j por 

A A 
Ycij.t = Xij.tP'j ■ (B4) 

Ycij.t+3 = Xij.wJ
ij (B5) 

A 
onde (3. e a estimativa sem vies de 13. Esses valores pre-estimados sao usados 

para construir estimativas da taxa de crescimento esperado dos ganhos ilici- 

tos pc^ conforme a Equa9ao (13). 

As estimativas de maxima verossimilhan9a para o modelo de escolha da 

dura9ao de carreira criminosa, para ambas as especifica96es, sao apresenta- 

das na Tabela B do Apendice. 

"l if I 
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TABELA B 

ESTIMATIVAS DE MAXIMA VEROSSIMILHANgA PARA 

O MODELO DE ESCOLHA DE DURAgAO 

DE CARREIRA GRIMINOSA 

(Erros padroes assintoticos entre parenteses) 

Dura9ao da Carreira 

Especifica^ao I Especirica9ao II 

Variaveis (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Intcrcepto 3,580a 2,378 -7,2ir 3,626a 2,076 -5,953a 

(0,759) (1,744) (1,942) (0,738) (1,688) (1,761) 

AGE -0,167a -0,276b 0,294a -0,189a -0,223b 0,295a 

(0,048) (0,108) (0,101) (0,045) (0,102) (0,093) 

EDUC -0,043 -0,050 -0,168c 0,002 -0,030 -0.176b 

(0,049) (0,108) (0,099) (0,045) (0,101) (0,089) 

SEX 0,243a 0,193c 0,256a 0,154b 0,202b 0,243a 

(0,068) (0,102) (0,072) (0,062) (0,101) (0,072) 

RACE -0,075 0,460a 0,271b -0,187a 0,424a 0,394b 

(0,063) (0,175) (0,134) (0,058) (0,170) (0,187) 

MARST 0,169 -0,475 -0,502 0,094 -0,242 -0,408 

(0,119) (0,401) (0,316) (0,113) (0,348) (0,289) 

CONVN -0,400a -0,272c 0,096 

(0,093) (0,150) (0,069) 

ARRESTN -0,106a 0,008 0,023b 

(0,019) (0,014) (0,010) 

GANG 0,162a 0,241a 0,254a 

(0,016) (0,035) (0,039) 

CRIME -0,3E-4a -0,1 E-4 -0,5E-4 -0,2E-4 -9,lE-6 -0,4E-4 

(0,2 E-4) (0,4E-4) (0,6E-4) (0,2E-4) (0,5E-4) (0,5E-4) 

EVP -0,282c -0,286 -0,342 0,009 -0,142b -0,042 
(0,157) (0,374) (0,348) (0,081) (0,221) (0,177) 

DEP -0,011 0,315 0,092 -0,101 0,222 0,039 
(0,117) (0,202) (0,228) (0.111) (0,202) (0,212) 

SIB 0,003 -0,023 0,087 -0,003 -0,045 0,051 
(0,025) (0,056) (0,055) (0,023) (0,053) (0,052) 

EDUM -0,004 -0,082c -0,087c 0,013 -0,050 -0,054 

(0,021) (0,044) (0,051) (0,020) (0,043) (0,047) 
SMS A 0,117 -0,164 0,052 0,108 -0,141 0,034 

(0,077) (0,152) (0,183) (0,073) (0,148) (0,176) 
UNEMP -0,046 0,115 -0,046 -0,049 0,114 -0,073 

(0,076) (0,159) (0,197) (0,072) (0,153) (0,181) 

-2 log verossim ilhan9a 2717,96 3044,31 

Nota: As fun96es contrastam o log da probabilidadc dc cada resposta com o log da probabilidadc 
para a catcgoria de referencia, isto e, "nao-participante". As catcgorias dc cscolha dc dura9ao 
de carrcira sao: (1) participantes em crime durance o ano do levantamcnto com dura9ao dc 
carreira criminosa de um ano ou mcnos; (2) participantes com carrrcira criminosa entre um c 
tres anos; (3) participantc com carreira criminosa dc mais dc trcs anos. 

Legcnda: (a): significance a 1%; (b): significance a 5%; (c): significance a 10%. 
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Ganhos Licitos 

Uma equac^ao convencional de ganhos na qual a variavel dependente 

e o logaritmo natural dos vencimentos anuais recebidos pelo individuo e 

estimada para os penodos t e t+3. Como os ganhos licitos sao observados 

apenas para os participantes do mercado de trabalho, estima-se primeiro 

uma corre9ao para o vies de seletividade medindo o efeito de truncatura 

associado a seletividade amostral, que e entao anexada ao conjunto de 

variaveis explicativas nas equa^oes de salario como parte de um procedi- 

mento consistente em duas etapas. Na primeira etapa desse procedimento 

estima-se, usando um modelo Probit, uma equagao para a participate no 

mercado de trabalho incluindo o mesmo vetor de variaveis de produtivida- 

de, condigoes do mercado de trabalho, capital humano e caractensticas 

pessoais da equagao de ganhos licitos, alem dos indicadores de estado civil, 

numero de dependentes, numero de irmaos e escolaridade da mae. 

Com a inclusao das variaveis de seletividade, as relagoes com a renda 

hcita sao estimadas, em uma segunda etapa, via minimos quadrados ordina- 

ries, sendo construida uma serie de salarios atribuidos para todos os indivi- 

duos da amostra. Os valores previstos para Ylj t e Ylj ^ sao entao usados para 

construir estimativas da taxa de crescimento esperado dos ganhos licitos 

conforme a equagao (13). 

Apendice G: Estimativa da Probabilidade de Desistencia 

Oada a natureza dos dados usados na anahse e sua truncatura na idade 

de 22 anos, nao se pode observar diretamente o penodo total de duragao da 

carreira criminosa individual. Entretanto, informagoes retrospectivas permi- 

tem-nos estimar a probabilidade individual de desistencia, como descrito 

em Avi-Itzhak e Shinnar (1973). 

Para um individuo i existe uma variavel inobservavel Fj que indica se 

esse individuo encerrou ou nao sua carreira. Na descri?ao 'do padrao de 

comportamento de um delinquente, supoe-se que, ao longo de sua carreira 

criminosa, ele/ela comete delitos a uma taxa de Poisson p.. Portanto e 

possfvel estimar a probabilidade de desistencia para cada individuo 'na 
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amostra (8|) escrevendo a fungao de probabilidade cumulativa para o nume- 

ro de eventos por meio de um processo de Poisson/10^ 

A probabilidade de que k eventos ocorram ao longo de um penodo de 

dura9ao T e dada por: 

(ci) 

onde o parametro de Poisson \x 6 dado pelo numero medio de delitos por 

ano livre, ou seja, a taxa criminal por unidade de tempo livre. 

Defina-se a() como a idade do primeiro delito; ak como a idade do 

ultimo delito; at como a idade na epoca do levantamento e J como a duragao 

de encarceramento. Seja X a variavel que descreve o numero total de delitos 

cometidos por um criminoso individual durante sua vida. Lembremos que 

essas medidas sao disponiveis ou podem ser inferidas a partir de informagoes 

retrospectivas incluidas no levantamento NLSY. O parametro de Poisson e 

dado pelo indice de delitos por dura9ao da carreira ativa, ou: 

u = x (C2) 
1 ak-ao-J 

Para cada individuo, a probabilidade condicional de que zero delitos 

fossem observados entre a epoca do ultimo delito (ak) e a epoca do levanta- 

mento (at) e dada por: 

Rfk-O I (Lt; (a^j] = (C3) 

A probabilidade de desistencia no fim da carreira criminosa e, portan- 

to, dada por: 

8; = 1 - Pi[k=0 I (I.; (a^);] = 1- ] (C4) 

(10) Em razao das limita^ocs dos dados cm praticamcntc todas as coletas de dados sobrc o 
comportamcnto criminoso, cssc metodo dc cstimativa das probabilidades dc desistencia via 
processo dc Poisson tcm sido amplamente cmpregado em analiscs dc carrciras criminosas. 
Analiticamentc, dc dccorrc dos rcsuitados encontrados por WOEFGANG, aprcscntados no 
Philadelphia Cohort Study (1972), c da analise de BLUMSTEIN, FARRINGTON & MOITRA 
(1986) sobrc os padrocs dc criminalidadc juvcnil. 
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COMPORTAMENTO CRIMINOSO 

O logaritmo da probabiltdade relativa de desistencia do individuo, 5, e 

a variavel dependente na equagao Logic cujos parametros interessa-nos 

primordialmente estimar. 

(Recebido em fevereiro de 1993. Aceito para publica^o em setembro de 1994). 
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