




5 N\V.L

NIKLAS LUHMANN:
A NOVA TEORIA DOS SISTEMAS

«€$$:HF



Unlversidade
Federal
do Rio Grande
do Sul

Reitora
Wrana Panizzi

Vice-Reitor
Nihon Rodriguez Palm

Pr6-Reitor de Extensio
Luiz Fe;naiido Coelho de Souza

Vice-Pr6-Reltora de Extensio
Rosa Blanco

EDITORA DAUNIVERSIDADE

Diretor
Geraldo F. Huff

CONSELHO EDITORIAL
Anna Carolina K. P. Reiner

Christa Berger
Eloir Paulo Schenkel

Georgina Bond-Buckup
lose Antonio Cash

Livio Amaral
Maria .da Grata Krieger

Maria Heloisa Lenz
Odone Sanguine

Paulo G. Fagundis Vizentini
Geraldo F. Fluff, presidente

Editora da Universidade/UFRGS ' Av. Jo6o Pessoa, 415 90040-000 Porto Alegre, RS -
Fine/fax j051) 224 882 1 - E-mail: editora@orion.ufrgs:for - P6gina na Web: wwwufrgs.for/
editora ' Direqdo: Geraldo Francisco Huff ' Editorag6o: Paulo Antonio da Silveira (coordena-
dorl, Carla Maria Luzzatto, C16udia Bittencourt! Maria da G16ria Almeida .dos Santos, Rubens
Renata Abreu ' Administraq6o: J61io Cesar de Souza Dias jcoordenador), Laerte Balbinot Dias

Apoio= lara Lombardo, Idalina Louzada, La6rcio Fontoura



NIKLAS LUHMANN:
A NOVA TEORIA DOS SISTEMAS

CURISSA ECKERT BAETA NEVER

EVA MACHADO BARBOSA SAMIOS
ORGANIZADORAS

EVA MACHADO BARBOSA SAMIOS
TRADUTORA

D
us dscw.s nxwl.s
g

rT

8 E

8
Universidade

Editora
da Universidade

GOETHE
INSTITUT
INSTITUTO CUUURAL
BRASiLEiRO AtEmAoFederal do Rio Grande do Sul



C) dos autores

I'cdigiio:1997

Direitos rcscrvados desta edigEio:
Universidade Federal clo Rio Grande do Sul
Instituto Gocthe/ICBA

Capa: Manu Rocha
Revisiio: Maria da Ci16ria Almeida dos Santos

Claudia Bittcncou rt
Editoraciio eletr6nica: Femando Piccinini Schmitt

Niklas Lullmann: a nova 'ltoria dos Sistemas / Org. por Clarlssa Eckert
Baeta Ncvcs e Eva Machado Barbnsa Samios. Porto Alegre : Ed
U niversidade/UFRGS, Goethe-Institut/ICBA, 1 997.

(Dililogos Brasil-Alemanha nas Ci6ncias Humanas; 9)

1. Nevis, Clarissa Eckert Baeta. 11. Samios, Eva Machado Barbosa

ISBN 85-7025-423-7 t.Kle \ltli9

w! .I,.;. ,.i.. : :hq
Ap3b : 4Gl001 204a



NIKLAS LUHMANN E SUA OBRA

CLARISSAECKERTBAEIA NEVIS

OAUTOR

Nik[as Luhlnann nasceu em Liineburg/A]emanha, em] 927. Estu-
dou direito en] Freiburg(1946-1949) e foi trabalhar na adininistragiio p6-
1)1ica em Liineburg, n:io tendo pretens6es de seguir carreira universit£i-
ria. De 1956 a ]962 trabalhou como assessor no Minist6rio de Educa-
giio e CiQncia de Niedersachsen(Baixa Sax6nia).

Em 1960 Lohmann foi por lim ano paula Universidade de Flarvard,
olde tut)itlhou com Talcolt Parsons e teve seu primeiro contato com a
peoria de sistemas. De volta :tAJemanha, em 1962, trabalhou durante tr6s
anus nti Escola Superior de Administragiio de Speyer homo assessor em
cargo administrative

Helnlunt Schelzky, renomado soci61ogo alemiio, foi quem, em
1965, incentivou Lohmann a seguir a carreira universitliria. Cumprin-
do os requisitos acitdCmicos necessfrios, doutoramento e habilitagiio
na Universidade de Milnster no mesmo ano, Luhmann assumiu em 1968
a cfitedra de Sociologia na rec6m-criada Universidade de Bielefeld, onde
perinaneceu at6 fevereiro de 1993. Nesse periodo Luhmann desenvol-
veu sua leona dos sistemas, preocupando-se, tami)6m, com tomas es-
pecificos coma direito, religiiio, ci6ncia, econoinia, ecologia.

Aos 65 anus Luhmann se aposentou, send interromper sua reflexfio
e produgiio sabre a peoria de sistemas, jf consolidada em in6meras pu-
1)1icag6es.

Entre as suns principais obras, constam:
\ q64 - FLllikLiorien tlttd Folgett fot'tttater Orgaitisatiort;
Lt)6G - Recut uiidAu£oittatioit in der d#entlichett VerwaltLtlig (tele

de doutorado e habilitagiio)

Clarissa Eckert Baeta Nevis 6 professora no Departamcnto de Sociologia e no Progra
ma de P6s-Graduagiio cm Sociologia da Universidade Federal doRio Grande do Sul
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1 970 - Sozfo/ogfsc/ze,'!ngk/d/'lz/zg 1, ] 975 - 11, 198] - 111, 1987 - 1V
1 990 - V;

197] - Pttblicagfio da controv6rsia entre Luhmann e Habermas:
[Fteorie dei' Gese]]schaft oder Sozia]technoLogie: was teistet die System?t
Fo rschun g'?

1 984 - Sistentcl social: esboQO de tuticl teolia fetal.

AOBRA

A obra de Luhmann pode ser entendida como um esforgo em for-
mulae uma teoria gerRI da sociedade. Lohmann buscou um aporte uni-
versal, que superasse a estreiteza da conexio entre micro e macao, e al-
cangasse major precis£io conceitual. Segundo ele, a peoria dos sistemas,
por seu desenvolvimento cientifico mais elaborado, 6 a que mais serve a
sociologia coUlD instrumento para a formulagEio de uma teoria gerd da
sociedade.

A elaboragiio de uma teoria socio16gica universal, com o auxilio
da teoria de sistemas, levou Luhmann a analisar cada contato social como

um sistema. Sociologia 6, pois, a ci6ncia dos sistemas sociais (Sozfo/o-
gischeAufkldrung, \qnt\b.

Luhmann, shill d6vida, recebeu infltt6ncia de Parsons nessa sua op-
Qiio polo enfoque sistCmico, mas ja nos ands 60 comegou a desenvolver
uma abordageill pr6pria.

A sua okra pods ser dividida em dons fasts: a primeira, do initio
dos anos 60 at6 meados da d6cada de 1980, 6 a faso em que formulou
uma teoria de sistemas funcional-estrutural, lendo por base a dlferencia-
gila entry sistema e ambiente. O sistema define-se por diferenga ao am-
biente, atrav6s de um mecanismo de selegiio de equivalentes funcionais
que servem para a redugao de complexidade.

A segundo fase teve por marco a sua principal obra: Sfsfe/na soci-
a/, esbofo de z///za /eorfa ge/rr/,' publicada em 1 984. Nesta obra Luhmann
introduziu Hula nova concepgiio de sistema social, tends por refer6ncia
a mudanga de paradigms na peoria gerd dos sistemas, produzida por dois
bi61ogos e neurofisi61ogos chilenos: Humberto R. Maturana e Francis-
co Vare[a (1994a, ]994b e 1995). Essa mudanga significou a substitui-
gfio da peoria dos sistemas abertos, caracterizada pda diferenga entry sis-

Publ icado cn] cspanhol . .Sli-/e/nas socio/6glcos.- /iaea//ien/o prz/a lr//za /eo/!a ge/lara/
Alianza Editorial/Universidad lberoamcricana, 1991
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temp e alnbiente, pda leona dos sistemas autopoi6ticos. Luhmann, ten
do por refer&ncia o conceilo de autopoi6sis, define o sistema socialcomo
um sistema autopoi6tico, fechado e auto-referenciado.:

Parzt compreender a proposta te6rica de Luhmann, 6 precise con-
siderar o seu ponto de partida, a sociedade moderna, objeto de sua preo-
cupagiio e os conceitos-chaves que dino acesso a teoria.

A sociedade moderna, preocupagio central de Luhmann, tem homo
caracterfsticas principals a complexidade e a diferenciagiio funcional.
Coinplexidade 6 sin6nimo de modernidade. Por complexidade entende
a totalidade das possibilidades no mundi. Reduzir a complexidade 6 a
tarefa principal dos sistemas. Ha uma coagiio para a selegiio das m61ti-
plas possibilldades.

Outra caracteristica central das sociedades modernas 6 a diferencia-

giio funcional. Cada vez mais os subsistemas se diferenciam homo econo-
mia, politica, ciCncia, direito, etc., diferenciando-se tamb6m internamen-
te, por exemplo, direito civil, direito criminal, direito internacional, man-
tendo, no entanto, uina conexfio funcional. A diferenciagfio funcional na
sociedade moderns, cada vez mais complexa, marco a principal diferenga
com relagiio 1ls sociedades arcaicas, cuja caiacteristica era a segmentagfio,
e das sociedades antigas, estratificadas a partir de ordens superiores/infe-
riores ou camadas baixas, medias e alias. A sociedade moderna 6 marca-
da, portanto, n£io mais por hierarquias(classes, camadas), mas por fung6es
diferenciadas. Sistemas, funcionalmente diferenciados dependentes e in-
depenclentes ao mesmo tempo, sio expresslio de complexidade.

O centro do interesse de Lohmann 6 portanto compreendcr a com-
plexidade da sociedade moderna. E esse sociedade complexa, multifun-
cionalmente diferenciada, precisa a seu ver de uma abordagem adequa-
da, igualmente complexa.

PEORIA DOS SISTEMAS SOCIALS

A segunda face da teoria social de sistemas reporta-se necessaria-
mente aos trabalhos de Luhmann cla primeira base nos anos 60 a 70, quan-
do sio formuladas as concepg6es centrais de sua abordagem sist6mica.
Com a mudanga te6rica, os conceitos centrais foray iedefinidos. Mas 6
importance, para a compreensiio dessa nova faso, uma retomada kinda
que sumliria da antiga versiio da peoria de sistemas.

A obra, com texton dc Luhmarln, ora langada, rcfere se a essa nova faso do actor
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A peoria dos sistemas socials, colllo apresentada por Luhmann, par-
lia de lain suposto que a distinguia claramente da leona de sistemas so-
cials cle Parsons. Enquailto a teoria cle Parsons ertl estrutural-funcional,
pressupoildo sistemas sociais com determinadas estruturas, nlio permi-
tindo, portanto, a problematizagiio da pr6pria estrutura, Luhmaml pro
punha uma teoria funcional-estrutural, ordenando o concerto de fungiio
antes do coilceilo de estrutura. Assim a fungiio nico era entendida somente
colllo clesempeitlto inferno do sistema, mas pcrmilia perguntar pda jus-
tilicativii das estruluras de um sistema, em 61tima anlilise, pda forma
Qfio dos pr6prios sistemlis(Luhmann, 1970).

O probleilla fundamental que se colocava para Luhmann eia o da
exlrema coillplexidadc do mundo: o conjtinto das m61tiplas possibilida-
des de viv6ncia, e de agnes que o mundi abarca. Simplificar, reduzir etta
complexidade, lornava-se entiio uma tarefa fundamental, pant oferecer ao
honlem uma torino de vida maid sensata. Este problems passou a ser uni-
dade de refer&ncia dos sistemas socials.

Os sistemas socials para Luhmann lain a fungao de captar e reduzir a
complexidade do mundo. Pda forinagtio de sisteinas socials ocorre u nla se-
legao de possibilidades, com exclusiio de outras, pennanecendo as exclui-
das Hind;t coma oporlunldades.

Di-se, assim, a diferetlciagiio de llm ambience inferno, os sistemas
socials constituidos pda selegiio das possibilida(les com uma elevada or-
dem interns, de um }llnbiente externo, coinposto de today as possibilida-
des. Um sistema porte ser tanto mats complexo quando mais possibilida-
des puder aceitar no seu interior. Poder aceitar mais possibilidades sig-
nifica porter master-se e ajtlstar-se melhor a um memo mut£ivel. Entre
tanto, 6 preciso considerar que um sistema sempre exclui mais possibi-
lidades que o munclo e que o pr6prio meio que o circunda.

O sistema, conforms Luhmann, 6 o mediador entre a extrenla com
plexidttde do mtindo e a pequena capacidade do homenl em assimilar as
maltiplas formal de viv6ncia.

A selegiio das possibilidades nico se dli arbitrariamente. Ela respci-
ta um "sentido" que a distingue de outras seleg6es possfveis.

Os sistemas sociais para se tornarem vifiveis necessitam tamb6m
de fronteiras, as quaid devlin ser relativanlente invariantes em relagiio
ao meir. Fronteiras de um sistema devem ser entendidas como f'rontei-
ras dc sentido. E para atingir uma relative invari5ncia & preciso que as
relag6es de sentido cntre as ag6es nico sejttln atingidas, sem maid, pdas
variag6es produzidzts polo meta, o que pressup6e reileragiio das agnes
perinitindo a estabilidacle ao sistema
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Para a redugiio de complexidade, o sistema desenvolve uma s6rie
de estrat6gias, }ls qtlais institucionaliza e que podem ser tratadas coma
funcionais equivalenles. Duas delay silo cruciais: as que se referem :l

transposigiio de problemas" e 1l "dupla seletividade:
Coin fl primeira estrat6gia di-se a redefinigiio do problems da com-

plexidade do inundo em problemas do sistema.A complexidade do mun-
clo como ponte de refer6ncia da anflise funcional, enquanto exterior ao
sistema, precisa sei transformada em problemas de sistema.

O ploblemit da complexidade do mundo, tomado como problems
de sistema, toina-se um problems so16vel. De fato, pods-se dizer que,
pant Luhmann, nfio se grata de investigar come se da no mundi o pro-
cesso de redugiio cle complexidade (uma vez que para isto hfiuma res-
posta pr6via nio pasta em questiio - sistemas), mas sim homo o sistema
consegue ou 6 ttmeagado na tarefa de lever a cabo asta redugiio de com-
plexidade. Luhinann sugere tr6s dimens6es em que esta questao dove ser
problematizada no sistema - dimens6es temporal, objetiva (Sachdlmzen-
sio/z) e social .

A dupla selelividade 6 para Luhmann a segunda estrat6gia a con-
cluzir funcionalmenle no interior do sistema iredugiio da complexida-
de. Reduzir progressivzlmente a complexidade signifier para o sistema
aumentar suit pr6pria complexidade interna. Ela consists, ao mesmo tem-
po, em proceder a selegiio plogressiva das possibilidades do mtmdo e isto
significa ''ganhar espagos do mundo", oideng-las na forma de um c6di-
go significativo e mather a possibilidade de operar com este c6digo en]
situag6es concretas. Etta era, originalmente, a concepgiio funcional de
estrutura e processo para Lehmann.

A estrutura constitui, propriamente, o corte, a selegiio de possibilida-
des de vida adequadas is condig6es de "consciCncia '' e "horizonte tempo
ral" dos hon)ens.A estru turn realize, assim, a redugao dzi complexidade, opor-
tunizando a vida social e, ao mesmo tempo, a distingue e limita mais ou
menos invariavelmente das outras possibilidades existentes. Nesta medida,
para Luhmann, 6 necess£irio que a estrutura nico sega reproblelnatizada e que

se coloque mecanismos :l disposigiio que conformem as relag6es com o meio
itbarcado pda estmtura. Entretanto, uma caracteristica tamb6nl bfisica da es-
trutura 6 que ela configura os limites do c6digo de possibilidades de ag6es
selecionadas, dai ser thais infonnativa do que coercitiva, enquanto corte e
tealidade. Nests medida ela apenas 6 um dos momentos da forge de selegfio
(Se/eafonsk/a#) clo sistema. O outro momento 6 o processo.

Antes de passer a coinentar o processo, conv6m apontar que, para
Luhmttnn, a estrutura se garante e se mant6m, mais ou memos invariants,
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por afirmar-se sobre a generalizagiio de expectativas de comportamen-
to. Os processes dc generalizagiio destas expectativas se dlio em diferentes
direg6es, into 6, numb diregiio temporal, objetiva e social. As expectati-
vas se generalizam temporalmente atrav6s da durabilidade, objetivamente
atrav6s da consist&ncia que adquirem e socialmente atrav6s da institu-
cionalizagiio.

Na medida em que estes processos de generalizagao se desenca-
deiam, des tamb6m podem colocar exig6ncias contradit6rias ao siste-
ma na tarefa de redugiio de complexidade. Daf de novo a importfincia da
complementagiio de seletividade ou a importancia de reconhecer-se que
hti um movimento de re-selegiio dentro dos marcos estrulurais de possi-
bilidades contiguradas.

A dicotomia tradicional entry estrutura e processo desaparece, para
Luhmann, quando traduzida num mesmo fen6meno - a dupla seletividade

o que equivale a compreender os termos da dicotomia desde sua funcio-
nalidade para o fen6meno de redugao de complexidade do sistema.

O processo(fluidez) dcixa de se opor a estrutura(lixagiio) para cons-
tituir-se no movimento estruturado sobre sclegiio de possibilidades. Um
dinamismo de concretizagiio de alternatives selecionadas, polo qual, no
tempo, se articulam as possibilidades estruturais primarias e bfsicas em
quadros (alteriveis) de seleg6es mais especializadas. Delta forma, enten-
dia Luhmann, opcrar a dupla seletividade (formaglio de estruturas e de
sencadeamento de processos de selegao no interior da estrutura) coma es-
trat6gia (funcional equivalents) para redugiio da complexidade.

Os processes, segundo moments da selegiio de possibilidades, nos
sistemas complexos, apresentavam-se, para Luhmann, como processos
reflexivos ou plocessos de transfer&ncia de desempenhos de selegiio.

A selegiio de mais possibilidades implica numa diferenciagao inter-
na do sistema, ou seja, na formagiio de novos sistemas, com repetida sele-
tividade, formando fronteiras estfiveis e com uma certs dose de autono-
mia. Pda diferenciagiio interna um sistema fortalece a sua seletividade.

O conceito de sistema social em Luhmann se distingue, assim, do
conceito onto16gico de sistema, o qualse resumia na "interdepend&ncia
dots panes no con.junto de uma totalidade", onde o sistema referia-se ape-
ntls is suns relag6es internal do sistema, sem lever em considerag:io o
meio circundante. Luhmann, nessa primeira faso, considerava os siste
mas sociais coma "uma conexio de sentido de ag6es socials, que se re-
ferem uma :ls outrzts e se deixam delimitar de um meio de agnes nlio per-
tinentes". (Luhmann, 1970). Com isto, o "sentido" passe a ser uma ca-
tegoria central na formagfio e diferenciagEio dos sistemas sociais. Senti-
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do entendido como a forma de ordenamento das viv6ncias llumanas, per-
mitindo a compreensiio e redugiio da complexidade.

Partindo-se dente conceito observe-se que Luhmann nico exclui o
meld", ao contrlirio, o meio 6 um elemento de refer6ncia ao sistema.

Coho "meio", Luhmann tamb6m trata o ''homem", que pdas suns ag6es
pode estar entrelagtido em diferentes sistemas sociais. Segundo ele, pode-
se distinguir tr&s tipos de sistemas sociais.

Os sistemas de interagiio que ocorrem pelo contato entry pessoas.
Essen sisteinas d ificilmente se transformam em subsisteinas estaveis, silo
sistemas eventuais, quando o contato se encerra, dissolve-se tamb6m o
sistema de interagiio.

Ja os sistemas organizacionais silo sistemas definidos por regras de
pertencimento, atrav6s da condigiio de membro, socio. A participagEio e
a exclusiio em tal sistema sio definidas por regras precisas. E, por fim,
os sistemas societais, que silo considerados um tipo de sisteina especial
Sociedade, para Luhmann, 6 o sistema social mais abrangente de sodas
agnes comunicativas apieensiveis (Luhmann, 1975). Sociedade nico ocor-
re por um consenso social, politico ou normativo, como em Parsons.

AUTOPoiEsiSECOUUNiCAQAO A NO\H TEORIA DOS SISTEMAS

A mudanga paradigmfitica na segundo faso cla obra de Luhmann en-
volveu a produglio de novos conceitos-chavez e a respectiva superagiio
de obstfculos epistemo16gicos.

Em in6meras passagens, Luhmann reitera Hilo ser possivel aplicar
conceitos tradiciollais dos "clissicos" aos problemas fundamentals cla
sociedade contemporfinea, uma sociedade que ele pretende descrever e
compreender com butt teoria.

A complexidade da sociedade segue um dos pontos essenciais da
reflexiio de Luhmann. Complexidade bem como a redugiio de comple
xidade sio conceitos-chaves. Paralelo ao aumento de complexidade das
sociedades 6 preciso desenvolver instrumentos que permitam reduzir esse
complexidade. Somente com mais complexidade 6 possfvel reduzir com-
plexidade. Assim, 6 preciso uma teoria da sociedade complexa, mas con-
cebida condo um instrumento de rcdugiio de complexidade, papa dar conga
dessa complexidade.

A peoria proposta 6 a nova teoria dos sistemas que considers os sis-
temas como autopoi6ticos, auto-referentes e operacionalmente fechados
(Lehmann, 1984). Uma das refer6ncias desta teoria 6 a cibern6tica. O
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sistema sc del:ine, precisamente, por sua diferenga com relagao ao meio,
coma o lermostalo clue reage nico itemperalura, mas {l diferenga de tem-
peratura. Dente modo, o sistema inclui em sua constituigiio a diferenga
com relagiio }lo meio e somente porte entender-se, coho tal, desde este
diferenga. Para Lohmann, o sistema que cont6m em si sua diferenga, tam-
b6m 6 lln] sistema autopoi6tico e auto-reference.

Sistemzlautopoi6tico, drago caracterrstico de todo sistema vivo(Ma-
turana, citado em Luhmtinn), do gregg az//o (mesnlo) e pole/z (produzir),
signiflca a capacidade do sisteina de elaborar a partir dele merino sua es-
trutura e os elejnentos de que se comp6em. Para Luhmann, no entanto, nico
s6 sistemas vivos illas tamb6m psiquicos e sociais silo autopoi6ticos. Silo
sistemtts que produzem e reproduzem deus pr6prios elementos, dos quaid
silo constituidos. Sistemas que se auto-reproduzem silo auto-referentes, ou
deja, produzem constantemente sua pr6pria constituigao.

Luhmann distillgue tr6s tipos funclamcntais de sistemas auto-refe-
rentes:

a) sistemtis vivos references is uperag6es vitais;
b) sistemas psiqtticos que dizem respeito a consci6ncia e ao modo

de operagiio; e,
c) sisleiilas socials cujo trago caracteristico 6 a comtmicaglio.
Lullnlann sc dedica ao estudo dos sistemas sociais como auto-re

ferentes, autopoi6ticos que se comp6em de comtmicttg6es. O conceito
dc comuilicltglio em Luhmttnn 6 um pioccsso de seleglio que sintetiza in-
formagiio, comunicagiio e compreensiio. Como um processo auto-refs
renta, comunicagiio Hilo excluiconsenso nem disseilso. Na comunicag£io
pods llaver consenso mas isso nico significa que as pcssoas estejanl mais
pr6ximas uinas das outras. Cube aqui observer que Habermas: compre
india coinunicaglio como aglio comunicativa, isto 6, um processo dc conl-
preensiio intersubjetiva que visa um consenso inotivaclo racionalinente.
Comunicagiio transforma-se, para esse autor, nunn conceito normativo:
6 razo]ive] chegar a um consenso.

Luhmann segue fazendo a distingiio entre sistemas sociais e incli-
viduos. Sistemas so.dais silo sistemas comunicativos que se reproduzem
por estarem, constantemente, ligands comunicag6es a comunicag6es.

O social, para Lehmann, 6 composto de comunicag6es e Hilo de pes
sons. O individuo/a pessoa 6 parte do sistema psfquico ligado a consci6n-
cia que procluz pensaillento. Apenas comunicagiio produz comunicagiio.
Na comtmicagiio o sentido 6 o pr6-re(luisito b:lsico. O sentido diferencia a

Habcrmas, J u rgcn . 7&ol'l(i (/a aglio co//i{//zfca/lva
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selegiio das possibiliditdes,.logo, tem fungfio de selegiio e ordenamento.
Ussr concepgfio de sociedade composla de comunicag6es 6 tema de-

cisive ein Luhmatln. Os ceres humanos, sistemas auto-references, que t&tn
na conscifncia e na linguagem seu proprio modo de operagiio autopoi6tica,
silo o ''meio" da sociedade, nico componentes da mesma.A sociedade sup6e
homers, mas como seu "meir". Segundo ]zuzquiza (] 990), isso obriga Luh-
mann a mahler uma relagiio particular entry homem e sociedade, uma rela-
Qiio de interpenetragiio e de ot)servagiio que alcanga niveis de extreme com-
plexidade. Lohmann Hilo prescinde do ser humano. Sua peoria concede uma

importfincia decisive tlo ser humano, mas ntio na forma das concepg6es cl£is-
sicas de que o homelll 6 Hill simples componente da sociedade.

Entry homem e sociedade se dfia relagiio de sistema e memo. Na
sociedacle, os subsistemas condo direito, economia, polrtica parecem fun-
cionar send atender excessivamente a presenga dos sexes humanos, com
um navel de indepeitclCncia tal que parecem seguir suns pr6prias regras,
independentes dos sujeitos humanos.

A coletfinea que ora oferecemos ao piiblico biasileiro tem como
objetivo contribuir para o conhecimento da obia de Luhmann e seu es-
forgo em foimular uma metateoria socio16gica sobre a sociedade mo-
derna, caracterizada pda complexidade.

Os texton forum propostos peso pr6prio tutor, alguns jf apresenta-
dos no Seminlirio realizado em 1990 numa iniciativa conjunta do Insti-
tuto Goethe e o Programs de P6s-Graduagiio em Sociologia/UFRGS.

A introdugfio 6 feith por Luciano Fedozzi, doutorando no Progra-
ms de P6s-Graduagiio em Sociologia/UFRGS, com o texto "A nova peo-
ria de sistemas de N iklas Lohmann: uma leitura introdut6ria". Nests texts

Fedozzi exp6e quest6es references aos pressupostos epistemo16gicos que
fundamentam a teoria dos sistemas, segundo os principals concertos uti-
lizados e desenvolvidos peso tutor.
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