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A morte de Walter]. Ong, no dia 12 de Agosto de 2003, 
aos 90 anos, motiva a presente abordagem ·ao pensamento 
e a actividade academica de urn dos mais ilustres teoricos 
p6s-modernos. 

Professor na Universidade de Saint Louis, onde ensinou 
durante 36 anos, O ng estudo u ao lado de Marshall 
McLuhan, aquando da sua tese de Mestrado em lingua in
glesa, da qual 0 proprio MacLuhan foi orientador. Alias, 
este nao deixou de citar Walter Ong no c1assico A Galdxia 
de Gutenberg. 

Durante a slia carreira academica, Walter Ong ensinou 
e foi crador nas mais prestigiadas inst itui~6es e viu os seus 
livros publicados em rna is de 400 edi,6es, em todo 0 mun
do, e os seus ensinamentos ci tadas em mais de dais mil 
trabalhos. 

Nascido em 19 12, no Kansas , conquistou 0 seu primciro diploma universitario, em 
Ifngua latina, aos 16 anos. Em 1935 entrou para a Companhia de Jesus e 11 anos mais 
tarde foi ordenado padre catolico. Licenciou-se posteriormente em fil osofia e em teolo
gia, antes de conquistar 0 doutoramento em Ifngua inglesa, na Un ivers ida de de Harvard, 
em 1955. 

Ainda hoje, as suas ideias sao apropriadas por todos os tipos de profissionais e 
pensadores, desde psicologos a feministas dos quatro cantos do globo. As suas conclu
soes foram usadas para analisar a competencia oratoria de Martin Luther King e para 
estudar os graffiti do metro de Nova Iorque. A acrescentar a uma vida de merita, varios 
fcram os governos que distinguiram 0 seu trabalho academico com premios ou men
r;6es hOllrosas, como por exemplo a Franr;a, 0 Japao e a Nigeria. 

Walter Ong colaborou com diversas jnstitui~6es americanas, nomeadamente com 0 

proprio governo. Em 1967, 0 presidente americano Lyndon B. Johnson convidou-o a 
assumir um cargo, na area da educa,ao. Entre 1968 e 1974 participou como membro 
do Conselho Nacional de Humanidades. Em 1978 foi eleito presidente da Modern 
Language Association of America, a maior sociedade academica do mundo. 

Entre as varias honras que recebeu, destacam-se a Espada de Ignatius Loyola, a 
maior honra concedida pela Universidade de Sainr Louis, em 1993, e 0 Prb nio "Lifetime 
Achievement", em 1997, atribuido pela Conferencia Americana de Cristianisrno e Li

-teratllra. 
Em 1982, Ong escreveu urn dos livros que rna is ajudam a compreender os meca

nismos da cultura oral e da cultura escrita e as fo rma s como estas influenciam os 
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processus cogn itivos huma nos. Orality and Literacy: The Technologizil1g of the \'(lord 
(Routledge, 1999) e um livro surpreendente porque aborda, de form a si mples, aspec(Qs 
cia o ra lidade e cia escri ta sobre 05 quais raramente nos a temos, mas que wdos usa mos, 
nestc dia-a-d ia de cidadaos letrados da culrura ocidenral. 

Ong leva-nos a concl usao de que fa lar e cscrever sao aeros de ta l modo inrrineadas 
e vulgarizados, denrro de uma euirura letrada, qu e as mais das vezes nao somos capa
zcs de perceber que 0 acto de escrever e ser lido so e passive I porque a nossa oralidade 
es ta marcada de form a pcnnanente por lima tecno logia que nos pcrmitc a comprcen
sao dos tcxtos. Essa tecnologia e a escrita. Este e lim dos pa ra doxas que estabelcce as 
rela 'ioes entre a palavra originalmente fa lada cas suas transform a'ioes tccnologicas. 

Segundo 0 auwr, numa culrura ora l, a resui<;ao das pa lavras a o som dete rmina, nao 
apenas 0 nosso modo de expressao, mas tambem os processos de raciocinio. Nu ma 
cuitura ora l 56 conhecemas aquila que sam os capazes ·de reco rdar. 0 pensamenro es ta 
por isso associado a comunica<;ao. Sao os interlacutorcs que verifica m e va lidam a 
conhecimento de quem se ex pressa . 0 que quer dizer que, pa ra elabo ra r e exprimir urn 
discurso devidamenre a rticulado, 0 orador tern que esra belecer 0 se ll pensa menro nll m 
registo memorizado, talhado de fo rma a poder recorfer ao mesmo rapidamente. 

N urna cu ltu ra ora) do tipo prima rio, os tipos de entendimenro e expressao tendem 
a se r, segundo O ng, dos seguintes tipos: ma is aditivo do que su bordinativo; mais simc
tico do que ana litico; redundante; conservador e tradic iona lisr<l; proximo dos mundos 
de vida; expresso Ilum tom agollistico Oll comroverso e de forma a criar mais empa tia 
e participa'iao do que distancia objectiva; desintercssado por defini<;6es, isto e, as pa la
vras ganha m sentido no aqlli e agora da rela<;aa interpessoa l; s ituacional em vez de 
a bstracto. 

O ng considera que a oral idade primaria promove 0 desellvolvimento da estrutura 
da personalidade, tornando-a menos illtrospecriva do que e comllm entre os letrados . 
Na cultu ra o ra l prima ria, a nde a palavra tem a sua exis tcncia no sam, scm qualquer 
refe rencia a qua lqucr texto visua l perce ptlve l, 0 sam eJ1[ra profundamente no sentido 
existeneia l humane, process ado pela palavra fa lada. 0 som e 0 sentido humano rnais 
intcrio rizado, senclo, par isso, 0 principal responsavei pela " psicodinamica da o ra lidade". 

Segundo Ong, a transposi<;ao critica e t'in ica pa ra novos lTIundos do conhecimento 
fo i eonquistada atraves de consciencia humana, nao a penas q ua ndo sim ples marcas 
scmioticas foram proci uzidas, mas quando foi inventado um sis tema codificado de 
!TIarcas visiveis, que penn itc a quem escreve detcrminar as pa lavras que 0 leitor podera 
rctira r do rcxto. 

o ser humano letrado nao e mais do que um ser cujo pensamento se desenvolveu, 
nao de forma natural, como se de poderes intrfnsccos sc tratassc, mas a parti r de pocle
res estruturados pOl' uma tecnologia completa mentc artificia l, que rransformou a cons
cie ncia humana . 

A escrita estabelece aquilo a que O ng chamou "di sc urso a monolno", isto e, 0 dis
cu rsa que ga nha onrologia propr ia. 

Em contrasrc C0 111 0 di scurso o ral natura l, a escrira e na verclade completa mente 
a rtificial. Escrever implica anos de pratiea c de dcd ica<;ao, ate que se consiga atingir 
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uma certa performance, que so e conseguida a partir do momento em que esta tecnologia 
se torna numa segunda natureza e uma parte psicologica do seu utilizador. Tal e qual 
urn musico, na sua re l a~ao com 0 instrumento musica l, a aprendizagem tecnologica e, 
no entender de Walter Ong, desu mana. Paradoxa lmente, O ng co nsidera que a 
art ific ialidade e natura l ao ser humano e pode enriquecer a psiq ue humana, alargar 0 
espfrito e intensificar a sua vida interior. 

Ong considera que falar implementa a consciencia da vida e fa z-nos sa ir da in
consciencia profunda, porque as regras gramaticais da oral idade situam-se a urn nlvel 
inconsciente. Ja 0 processo de passar da ora lidade a escrira e governado por regras 
consciences, explk itas e aprendidas. 

A inven~ao da escrita foi e continua a ser, para Ong, 0 maior acontecimento de 
todas as inven<;6es tecnologicas humanas. A escrita transformou a discurso e a pensa
mento, porque deslocou 0 discurso da sua natureza ora l para um novo mundo sensiti
yo: 0 mundo visual. 

A nossa compreensao ace rca do desenvolvimenro da escrira, nomeadamente quan
to ao seu apareci mento tardio e quanta a sua base num tInico alfabeto, esta relacionada 
quer com a sua arqueologia (que Ong se detem a desenvolver), quer com as pr6prias 
caracteristicas evasivas do som, que so foram ultrapassadas a partir do momento em 
que este foi ana lisado de forma abstracta e reproduzido em equiva lentes visuais (fei to 
conseguido pelos semitas e mais eficazmente pelos gregos) . 

Ho uve, no entanto dois acontecimemos, no Ocidente, que, segundo O ng, marca
ram a i nterac~ao da escrita e da oralidade: 0 desenvolvimento da retorica nas academi
as e 0 Latim aprendido como lingua morta . 

A retor ica grega representava 0 an tigo universo da ora lidade e a sua trad i~ao fi1050-
fica a nova estrutura do pensa mento, advinda da ca ligrafia. Esta arte, embo ra dissesse 
respeito ao discurso ora l, nao deixava de ser um produto da escrita, dadas as regras e a 
organiza~ao cientffica a que esrava sujeita. De facto, scm 0 aparecimento da escrita, a 
retorica nunca teria sido tao reflectidamente preparada e tao considerada como fo i. 

Tal como a rerorica, 0 ensino do tatim foi um efeito directo do surgimcnto da escrita. 
Acontece que, ao longo do tempo, 0 lari m foi-se dispersa ndo em varias Jinguas 

europeias e a linguagem falada afastau-se muito das suas origens. Contudo, a falta de 
alte rnat iva, 0 latim continuou a usar-se no cnsino das escolas, na Igreja enos docu
mcntos de Estado. Por seu lado, a Europa continuava uma mistura de centenas de 
Ifnguas e dia lectos, alguns deles nunca escritos ate hoje, sendo que 0 latim era a unica 
lingua utilizada na cOl'nun ica\=ao escrita (outro aspecto em comum com a [etorica, 
em que, para a lem da sua proveniencia c1assica , a aprendizagem era maiorita riamenre 
masculin a). 

o latim relacionou-5e ass im, de forma paradoxal, com a ora lidade e a escrita . Por 
urn lado, tornou-se lima lingua control ada pela ca ligrafia. E aq ueles que nos seculos 
seguintes continuaram a fa lar latim eram tambem capazes de 0 cscrever, embora ja nao 
fossem utilizadores puros da linguagem oral. Por out ro, a rextua lidade, que manteve 0 

latim ligado a sua antiguidade c1assica, manteve-Q rambem ligado a oralidade, ja que 
na ide ia c1assica de educa~ao, preparava-se 0 orador e nao 0 escritor. 
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Na opiniao de Walter Ong, 0 latim foi um exemp lo do poder da eserita para isola r 
o discurso e urn exemplo da produtividade, sem precedentes, desse mesmo isolamento. 
o latim contribuiu para a objectividade, por ser urn meio para estabelecer 0 conheci
mento de fo rma separada da ca rga emocional e profunda de uma lingua materna. 0 
latim red uziu as interferencias da vida mundana, abrindo caminho ao mundo abstrac
to da Escolastica medieva l e da moderna ciencia matematica que se lhe seguiu. 

Hoje, as Ifnguas usadas na aprendizagem do discurso sao tam bern Ifnguas mater
nas, 0 que Ong considera ser uma prova de como a escrita esta a perder 0 seu poder 
in ieia l (embora nao a sua impottiineia), par for,a do desapareeimenro (au falta de lisa) 
da lingua eontrolada pela eserita. ., 

Quanta a retorica, esta transitou inevitavelmente da ora lidade para a escrita e as 
suas competencias oratorias foram aplicadas a es£rita . Gradualmente, a retorica dei
xou de ser ensinada na sua forma tradicional, omitindo-se mesmo partes relacionadas 
com 0 treino do discurso oral. A educa<;ao deixou de ser urn processo fundamental 
mente retorico e le r, escrever e contar passa ram a ser representa~6es da educa~ao na~ 
retorica, rna is Iigada aos livros, rna is comercial e rnais domestica . 

A imprensa veio dar 0 ultimo impulso it dominancia da escrita . Segundo Walter 
O ng, esta proporcionou a submissao da palavra a um processo maquinico, rornando 0 

seu uso mais comodo e generalizado. O ng considera, apesar das o pini6es de muiros 
semioticos estruturalistas, que nao foi a escrita, mas sim a imprensa que reificoll a 
pa lavra e com ela toda a aetividade inteleetua l. 

A imprensa fez deslocar a dominancia do senti do auditivo para a visao, para 0 

espa<;o visua l, e veio determinar a posi<;ao das pa lavras nesse espa~o . Ong considera 
qlle na imprensa tudo e controlo de posi<;6es e a panir do seu surgimento a palavra 
adquiriu lima co loca~ao definitiva no espa\=o. A imprensa refo r<;ou 0 sentido da Iingua
gem, como send a essencia lmente textual. Alem disso, produziu urn forte impacto no 
desenvolvimento do sentido de privaeidade individualizada, que marea hoje a soeieda· 
de moderna . 

A imprensa es timulou ainda um certo sentido de cia usura, isto e, um sentimento de 
que aquilo que esta impresso esta terminado, esta encerrado, atingiu um estado com
pleto, alcm de sugerir que detem urn conreudo proprio, uma vez que visua l e fisicamen
te as paginas impressas tern todas a mesma consistencia. 

Na era contcmporanea do pos-impresso, a transforma<;ao electronica da expressao 
verba l aprofundou tanto 0 compromisso da palavra com a escrita (intensificada pela 
imprensa), como rrouxe it consciencia a nova era da "ora lidade secundaria" . 

Ong considera que os meios electronicos vieram refo r<;ar os meios de impressao 
antcriores, mas inrroduzem urn estilo in fo rmal auto-consciente. 

A forma de processa r a palavra no espa~o esta a ser inrensificada com 0 co mputa 
do r, que maximiza 0 compromisso da pala vra com 0 espa<;o, ao tomar 0 virtual 
insta ntaneo. 

A nova o ral idade aproxima-se da antiga o ralidade prima ri a, em questocs como a 
participa~ao lTIlstica, a promo<;ao do desenvolvimento do senso comum, 0 sen tido de 
grupo, a cO l1 centra~ao no momento prescntc. Mas e essencialmente uma xoralidadc 
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deliberada e auto-consciente, baseada permanentemente no usa da escri ra e da im
pressao. 

A aproxima~ao a oralidade primaria e evidente, mas tambem sao abismais os as
pectos que as separam. De facto, a segunda oralidade depende da existencia previa da 
escrira. 0 conrraste entre a oratoria de hoje e a do passado e bem exemplificariva desta 
constatac;ao. A radio e a televisao trouxeram, a urn publico alargado, figuras cuja par
ticipac;ao poHtica nao seria posslvel sem os modernos desenvolvimentos electronicos. 

A oralidade prima ria fez-se senrir nUID estilo aditivo, redundante, cuidadosamente 
equilibrado, dia lectico e numa inter-relac;ao intensa do orador e da audiencia. Hoje em 
dia, os debates, principal mente politicos, estao afastados deste universo da oralidade 
anriga . A audiencia e invisfvel e i.naudfvel, os oradores fazem pequenas apresenra~6es, 
engatando em conversas cmras com outros, mas sem qualquer ponto de fricc;ao, que, 
caso exista, e mantido deliberadamente desinteressante. Os media electronicos nao 
toleram uma exposic;ao antag6nica aberta e, apesar do ar de espontaneidade trabalha
da, estes sao totalm~nte dominados pela cia usura, peio fechamento, heran<;as da im
prensa, que qualquer sinal de hostilidade poderia quebrar, desmoronando 0 controlo 
apertado. Os oradores acomodaram-se a psicologia dos media, que e 0 rnesmo que 
dizer a psicologia da escrita. 

o paradoxo da comunicac;ao humana e que esta e inter-subjectiva, enquanro 0 

modele de comunicac;ao dos media teode a ser precisamente 0 contIario. COl11unicar 
implica uma relac;ao entre sujeitos e as media eliminam estas relac;oes. 

Walter Ong foi, sem duvida, brilhante nas suas conclusoes, aprcsentando tIm cami
nho para compreendermos como a tecnologia, neste caso da escrira, proporciono u 
modificac;oes socia is e culturais e como contribuiu para a dcsenvolvimenro cognitivo 
humano. Acrediramos, pOl·ern, que cia optica dos efeitos cia cecnologia, principalmenre 
a partir do sl); rgimento dos meios electronicos, 0 seu pensamenro poderia tcr-se desen
volvido em torno de questoes suplementares, como a abordagem das influencias dos 
meios e1ectr6nicos no corpo, que remetem para uma nova era cia cOl11l1nicac;ao, a era 
da rea lidade vinual, na qual se ultrapassam as limitac;oes dos meios e ondc de facto a 
comunicac;ao sera nova mente intersllbjectiva. 
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