
Ética da Virtude Revisitada
Recentemente,  numa  disciplina,  para  introduzir  os  alunos  no  mundo  da  ética  e  realçar  suas
distinções ao longo da história do pensamento, fiz a eterna pergunta do famoso romance russo
“Crime e Castigo”, uma das mais famosas obras literárias de Dostoievski: “Por que eu não deveria
matar uma velha agiota a quem devo algum dinheiro?”.

Um sujeito temente a Deus responderia que não o faria para não ser condenado ao inferno, pois
matar  fere  um mandamento do Decálogo.  Um sujeito  mais  pragmático  admitiria  que ninguém
gostaria de ser futilmente morto por outra pessoa e, por isso, não só se absteria de matá-la, mas tal
conduta ainda deveria ser punida socialmente.

Um sujeito  kantiano diria  que matar  alguém,  nessas  condições,  não  estaria  de  acordo com o
postulado apriorístico segundo o qual o homem é um fim em si mesmo. Se a resposta viesse de
algum homem grego do século V a. C., ele diria que não mataria, porque teria que viver consigo
mesmo pelo resto de seus dias e, logo, não gostaria de estar sempre na companhia de um assassino.

A mesma resposta negativa com diferentes justificativas, mas todas elas sugerem que o foco esteja
no caráter do devedor da velha agiota. “Como viver?” — é a pergunta socrática que inaugura na
Grécia do século V a investigação das questões humanas, feita na linha de uma ideia de moralidade
pessoal e em tom auto-reflexivo.

Que pessoa tenho sido? Que gênero de pessoa aspiro ser? São perguntas em que colocamos uma
espécie de meta na estimativa de nós mesmos. E, quando falamos de meta, de certa forma, estamos
intuindo uma margem de ampliação de nossa capacidade operativa: toda forma de excelência em
qualquer atividade, aquilo que o grego da resposta chamaria de virtude.

E hoje? Abro os jornais e a página de política mais se parece com a página policial; a página
internacional noticia mais uma repatriação de dinheiro público que estava depositado numa conta de
um banco situado nos Alpes Suíços; o sujeito que aparece, um dia, na coluna social, com o carro, a
casa, as roupas e as férias que nunca terei, mais tarde é flagrado num esquema de corrupção e deixa
a coluna social para virar a manchete do mesmo jornal. E, por aqui, a depender das leis penais, os
vícios públicos dificilmente receberão uma punição, assim como seus protagonistas.

Repito a pergunta: e hoje? Vale a pena ser virtuoso? Vale a pena educar os filhos na virtude?
Alguém já respondeu afirmativamente, porque assim dita sua consciência, esperando que, um dia, o
Brasil acabe por premiar uma vida virtuosa. E, como disse outro alguém de alta estirpe intelectual, a
resposta pressupõe um certo otimismo melancólico, insuficiente para sustentá-la com solidez. Eu
diria que é uma resposta envergonhada: um “sim” que não é um “sim” em letras maiúsculas.

A sabedoria grega e a história do Direito já demonstraram que as leis escritas não são capazes de
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abarcar e antever todas as relações sociais  possíveis  e os naturais  problemas que daí  sempre
surgiram.  Haverá  sempre  uma  série  de  indivíduos  relutantes,  por  uma  série  de  motivos,  a
compreender e a se comportar segundo um rol mínimo de valores fundantes e perpetuadores das
sociedades por todos os tempos, como buscar o bem e evitar o mal, não lesar o outro e viver
honestamente.

Por isso, as leis escritas devem continuar a descrever boas condutas em primeiro lugar e, depois,
criar mecanismos de temor e de punição para aqueles seres relutantes, sobretudo na atuação dentro
da  esfera  pública.  Aqui,  não  importa  que  as  leis  escritas  conduzam os  cidadãos  a  exemplos
irretocáveis  de  retidão  moral,  mas  que,  independentemente  da  vontade  interior  destes,  sejam
incitados a dar a cada um o seu, ou seja, a agirem de maneira a proporcionar coletivamente as
condições para a justiça social.

Mas fica muito mais fácil  viver uma virtude publicamente, como a probidade ou a veracidade,
quando se aprende e se é estimulado, desde pequeno, a viver essa mesma virtude na esfera privada.
E isso só é possível por meio da virtude, porque ela fortalece a vontade, muitas vezes arredia por
causa das paixões, na busca dos bens necessários para nossa realização pessoal e no respeito ao
bem comum. A virtude faz com que alguém adquira uma força que antes não tinha, assim como um
treinamento esportivo permite adquirir uma facilidade para o esforço.

Uma gama de virtudes forja um caráter ao longo de uma vida e, como lembrava Aristóteles, caráter
é destino, porque influi de maneira causal em nossas vidas. Agora, entende-se a razão que está por
trás da resposta do grego. SIM, vale a pena ser virtuoso: na dúvida, indague o assassino da velha
agiota da pergunta. Com respeito à divergência, é o que penso.
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