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A NOVA TEORIA DE SISTEMAS
DE NIKLAS LUHMANN:

UMALEITURAINTRODUTORIA

LUCIANOFEDOZZI

INTRODUQAO

O presence artigo visa expor de forma sint6tica a nova peoria dos
sistcmas desenvolvida peso soci61ogo alemio Niklas Luhmann. Vale
dizer, como observagfio inicial, que coda pretens:io de sfntese do pen-
samento original de um autos, geralmente, graz consigo uma simplifi-
cagiio da riqucza de sua elaboragiio te6rica, fato esse que, em se tra-
lando do alto navel de abstragiio e complexidade que caracteriza todd a
produgiio intelectual de Luhmann, dove ser ainda mats considerado.
Aqui, trata-se, pris, de registrar, em poucas pfiginas, os principais ele
mcntos e conceitos adotados por sua instigante peoria sist6mica-fun-
cional da sociedade contempor£inea.

Ao longs do presents texto, sergio expostas quest6es references a)
aos pressupostos epistemo16gicos que fundamentam a peoria de Luh-
mann e b) a evolugiio da teoria dos sisteinas, segundo os principais con-
ceitos utilizados e descnvolvidos polo tutor. Objetiva-se, portanto, prin-
cipalmente promover o contato com a teoria de Luhmann e ments uma
reflexfio critics a esse respeito, tarefa esse que preferimos deixar livre
hs pr6prias reflex6es dos leitores. Para isso, a16m de outras fontes so-
bre a peoria de Lehmann, nos remeteremos, principalmente, aos texton
do tutor que, de forma in6dita no Brasil, estiio sendo divulgados atra-
v6s do presents livro, sob a iniciativa das doutoras Clarissa Eckert Baeta
Nevis e Eva Machado Barbosa Samios.

Luciano Fedozzi6 doutorando em Sociologia c professor no Departamento de Sociolo

gia da Universidlidc Fcdcraldo Rio Grande do Sul
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A RUPTURA UPiSVEUOL6CiCA COM O "PARADICMA CLAsslco
DA TEORIA SOCIOLOGICA DO CONHECIMENTO

Luhmann elabora a sua peoria a partir de uma dupla constatagiio: a
exist6ncia a) cle um deficit da peoria socio16gica atual dianne da b) profun-
da complexificagiio da sociedade contemporanea. No seu entendimento,
a aus6ncia de uma teoria da sociedade adequada para observar e descrever
o mundo atual devs-se nico s6 a complexidade global do sistema, mas, fun-
damentalmente, aos obsticulos ainda prevalecentes na teoria do conheci-
mento. O tutor realiza uma crrtica radical aos clfissicos e a todas as teori-
as da agiio, as quEtis, segundo ele, sio construidas sobre um conceito de
individuo antropo16gico e pouco preciso. Luhmann entende que, no fim
do nosso s6culo, parecem estar esgotadas as possibilidades da sociologia
cliissica para descrever a sociedade moderna e prop6e, entao, a superagao
de tr&s "obstacles 6pist6mologiques" (Bachelard) responsaveis peso pre-
domfnio de conceituag6es tradicionais que remontam at6 a antropologia e
a filosofia politica da semfintica do velho pensamento europeu, quais se
jam: a) o preconceito "humanists"; b) o preconceito das unidades ou fron-
teiras territoriais e, c) o preconceito da "objetividade" do social (Ver tex-
tos de Luhmann incluidos no presents livro: O co/zcei/o de socfedade e
Sobte os fultdaltletitos te6rico-sist&ttlicos da teoria da sociedadeb.'

O preconceito humanista pressup6e que a sociedade 6 constituida
de pessoas ou de relag6es entry as pessoas. A peoria da sociedade teria
que lidar com pessoas, seja com a esp6cie humana, sqa com o conjunto
da humanidade existence e suas relag6es sociais. Segundo Luhmann, isso
implica que pessoas concretas sio "panes" dos sistemas sociais - com
pele e cabelos, com cromossomos e neur6nios, com a consci6ncia e a
subconsciCncia multiplicados por cinco bil1l6es.

O segundo preconceito pressup6e a exist6ncia de uma multiplicida-
de territorial de sociedades - as fronteiras das sociedades seriam frontei-
ras territoriais e/ou politicas. Segundo o autor, todos os esforgos para ob-
ter acuidade nas delimitag6es fracassaram, independente de se orientarem
pda organizagiio estatal, pda linguagein, pda cultura ou pda tradiglio. A
sociologia, para Lohmann, nico pods resolver-se pda geografia, por isso o
reconhecimento das diferengas entry os territ6rios precise ser explicado
como diferengas "na sociedade '' e n:io "entre as sociedades

As citag6es e indica96cs aos textos dc Luhriiann cujas tradug6es sio oblelo do presence
livro scrfio leitas de l:omla abreviada. Por exemplo: Niklas Luhmann, O'co/iceffo de so-
ciec/ade seri apresctl tado como "NL. O co/iceffo
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Por fim, o preconceito da objetividade social decorre da diferencia-
clio entre o suleito e o objeto, concebida pda teoria clo conhecimento vi-
cente at6 este s6culo. A critica aqui dirige-se contra toda a teoria do co-
nhecimento que concebe a scparagiio entry sujeito e objeto (assim como
pensamento/exist6ncia e conhecimento/objeto), resultando dai uma pos-
sivel observagfio e clescrigao do mundo ah u//a - at6 mesmo s6 reconhe-
cer o conhccimento coma tal, quando qualquer inter-relagiio circular com
o seu objeto for evitada. Ou deja, somente sujeitos possuenl o privi16gio
da auto-referCiicia; objetos silo coho silo.A sociedade syria um objeto que
poderia ser descrito "objetivamente '' atrav6s de um sujeito. Luhmann se
op6e ao senticlo cl£issico da sociologia como "ci6ncia positive" (Durkheim)
e, eml)ora reconhega a critics efetiva da economia politico realizada por
Marx, entende que at6 entfio a ciCncia negligencia suas pr6prias condig6es
sociais ou as neutralize atrav6s de "truques de m6todo", onde um consen-
so metodologiczlmente garantido pods servir como equivalents funcional
de um ponto de Arquimedes para uma posigiio externa.

A ruptula epistemo16gica com a teoria "clgssica" do conhecimen-
to empreendida por Luhmann lava o actor, ao longo do desenvolvimen-
to de sua teoria dos sistemas, a conclus6es tito surpreendentes quanto
po16micas. Como poderemos ver mais adiante, entre as diversas inova-
Q6es contidzis na sociologia luhmaniana, estfio revoluciongrio conceito
de socieclade sent individuos - o que adquiriu, segundo lzuzquiza (Cf.
Introdugiio da obni cle Lultmann, 1990), um contorno de verdadeiro es
cindalo nos meios acad&micos -, e a nog£io epislemo16gica da peoria so-
cial contemporanea como "cibern6tica de segundo ordem

De faso, o hacks/otr/zd da teoria de Luhmann funda-se no reconhe-
cimento da extrema complexidade do mundo atuale no pressuposto de que
somente a elaboragiio de uma leona complexa o que requer um elevado
navel de abstraglio e de interdisciplinaridade - 6 capaz de reduzir a com-
plexidade do sistema social. Mas esse peoria assume, de antemiio, a irres-
trita indeterminagiio do mtmdo social e a condigao contingente da pr6pria
elaboragiio te6rica, daf porque a autoridztde da ci6ncia social contempora-
nea, segundo Luhmann, poder advir somente de ucla observagiio de se
gundy ordem, ou deja, de uma observagiio dos sistemas de observagiio.

O DESENVOIVINIENTO DA TEORIA DOS SISTEMAS

Para Luhmann, a perman6ncia disses obstliculos epistemo16gicos
e a dificuldade de coloci-los no ''inuseu de antiguidades socio16gicas
este na decisiio sobie a possivel exist&ncia de uma peoria alternative a
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CIGS. Nesse sentido, movido por uma ambigao cle generalizagiio te6rica,
talvez sejll precedentes clesde Parsons, o autor defende a tess de que os
desenvolvimentos j£i esbogados da peoria dos sistemas possibilitain este
saito, pois des silo capazes de mostrai a inutilidade das premissas clgs-
sicas e podem apresentar um desfgrz te6rico para ocupar o lugar delas.
Segundo o autor, isso se darla atrav6s dos sistemas sociais azz/opofd/i-
=os, auto- referenciais e opelacionaLmetlte fechados.

Compreender a definigiio de tats conceitos faz-se mellor. entretanto.
se conllecermos como Lehmann chega at6 a teoria dos sistemas auto-re-

ferenciais e autopoi6ticos, realizando uma operagao de abstragao que
transp6e conceitos desenvolvidos em outros campos cientificos - espe
cialmente a biologia - para as ci6ncias sociais e tamb6m atrav6s de uma
profunda reflexiio crrtica sobre os diversos estigios por que passou a te-
oria dos sistenlas nas 61timas d6cadas

Em termos da hist6ria da teoria isso significa, jf nos argos 50 e 60.
Hula reviravolta da abordagem te6rica centrada no objeto (sistema) para
uma abordagem te6rico-diferencial - o reconhecimento da diferenga entre
sistema e ambience. Esse 6 o fundamento e o porto de partida que, na
mterpietagfio de Lohmann, foi capaz de transformer a peoria dos siste
mas, a partir dos seus avangos atuais, numb peoria universalista. lsso quer

r que a peoria dos sistemas nio se ocupa maid com sistemas enquan-
to objetos especiais - coma quaisquer outros objetos - mas ocupa-se com
o mundo visto com o auxilio de uma diferenga especifica, qual seja a df-
/bie/zga en/re sfs/e/7nz e cz/}zhfe/zfe. Para Luhmann esse peoria abrange tudo
o que exists, mas somente com a condigiio de que deja indicado, a cada
vez, se se trata de sistenla ou de ambiente.

Segtmdo Luhmann, embora a peoria dos sistemas nio seja um con-
certo univoco, pois resume tmla variedade de experimentos te6ricos pro-
cedentes de disciplinas muito diferentes - come a peoria das organiza-
g6es, a biologia, a rob6tica, a intelig6ncia artificial, a neuroflsiologia ou
I psicologia -, o poilto de partida nos anos 50, 6poca em que a teoria dos
sistemas assumiu dimens6es significativas, estava no enunciado da en-
tropia da termodininlica. Assim, pesquisas mostravam como "sistemas
aberlos' podiam esgrimir-se da morse t6rmica, desenvolver neguentro-
pia, estabilizai deseqtiilibrios, induzir processos morfogen6ticos, trans-
foimar f/zp //s em otrrp r/s e produzir ordem. Ou se.la, os sistemas aber-
tos respondiam 1l questfio de coma a ordem era possivel frente a conti-
nua tend6ncia a entropia. Foi sob a forma dos sistemas abertos, ou sega,
aqueles sistenlas que atrav6s de relag6es de trocas com seu ambiente.
atrav6s cle /npf// e Ofr/pl//, podem manter-se num estado de ordem com-
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plexa, que com Talcott Pitrsons, Karl Deustsch, David Easton e outros,
as ci6ncias socials incorporaram a teoria dos sistejnas.

Mas, segundo Luhmann, apesar da ruptura fundamental que strbs-
[ituiu o esquetnct ttadiciottal do togo e subs panes peta difelettQa etltre
a/rzhfe/zfe e slsle/}za, permanecia uma lacuna te6rica na nlio explicagao
do que realmente silo os sistemas, de modo a terem a capacidade dc se
manterein a si pr6prios atrav6s de relag6es de trocas com seu ambiente
e de se transformarem em Input e oirfpt/r. Nesse estagio da teoria, segundo
o tutor, as ci6ncias empfricas n£io tinham condig6es de solucionar esse
problema. Por outro dado o funcionalismo dos antes 40 e 50 respondia a
isso com f6rmulas como manutengiio dos limited ou ''boundary mainte-
nance", ou com a designagiio dos "structural prerequisites", dai"estru-
tural-funcionalismo" (Cf. NL: Por qlre ... e .Vovos desenv...).

Funcionando como um verdadeiro aff/ac/or evolucionfirio, esse la-

cuna te6rica possibilitou, segundo Luhmann, despertar a atengao para con-
cepg6es auto-referenciais fora da teoria dos sistemas. Ressalta-se, assim,
?l ampla interdisciplinaridade assumida conscientemente por Luhmann,
quando esse busczt novidades especialmente nas chainadas "ciCncias de
ponte '' - principalmente a cibem6tica e a neurofisiologia - e a importagiio
te6rica de conceitos de uma ampla gama cientifica a llm de explicar e de-
senvolvcr a sua peoria sist6mica-funcional. A radicalizagio da diferenga
entry sistema e ambiente teve condig6es de ser aceita, segundo ele, por
avangos produzidos, por exemplo, no cfilculo das formas de George Spencer
Brown, cuja id6ia basica, dcsenvolvida fora da peoria dos sisteinas, 6 que
algo s6 pode ser designado quando pods ser diferenciado.:

Mas a diferenga entry sistema e ambience no sentido de afirmar a
inovagiio representada polos sistemas auto-referenciais ganhou impul-
so, entry outros avangos, com o auxilio a) da pesquisa empirica sobre o
c6rebro pda neurofisiologia, b) com a diferenciagiio, realizada por He-
inz von Foerster, entry mfquinas triviais e mfiquinas nico-triviais, c) com
as teorias chamadas de cibern6tica de segunda ordem e, sobretudo, como
veremos melhor adiante, d) com a inovagao trazida polo conceito de "au-
topoi6sis", utifizado pelo neurobi61ogo chileno Humberto Maturana
(1980) (Ver NL: Duos riese/zt'o/vfme/bros...)-

O centro dessas inovag6es multidisciplinares esb nas nog6es da
auto-refer6ncia '' do sistema e do ''fechamento operational" do mesmo,

que, por sua vez, lava :l id6ia dc "tlutopoi6sis". Luhmann apoia-se ni\
corrente construtivista do conhecimento para afirmar uma posigiio con-

Luhmann refers-sc ao estudo de Brown, 1979
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trfiria :l leitura idealista que poderia estar contida na id6ia sobre o fecha
mento operacional do sistenla. Segundo ele:

Em contrasts coin os problemas cl:issicos da peoria do conhecimento.
essay conccpQ6cs]o techamento opcracional do sistema] nio levam de
modo album 1l conclusio de que um c6rebro s6 exista como id6ia ou ape-
[las subjctivamcnte. Obviamente 6 u m sistema real, quc depends dc in6-
mcnis condiQ6cs aml)ientais altamcnte complexes, mediado atrav6s da
vida do organisms correspondence, mas tamb6m por memo de um ambi-
ence bastantc intranclililo. Tanto mats extraordiniria, portanto, a noQiio
de que o fechamento opcraciona16 uma condit:io rcal dc qualquer co-
nhccimcnto. S6 se pods conhecer o ambience porque(o idcalismo dina:
apesar de) nfio se pocler manter com cle nenhum contato operacional. A
condiQ£io da aus6ncia de contato possibilita c 6 compensada atrav6s de
uma complexidadc pr6pria e internamente construfda. Mas se elsa ja 6
uma condit:io para o aral)alho do c6rebro, vale com mats raziio ainda para
todos os sistemas que sc baseiam pele, ou seja, para sistemas psfquicos
(sistemas dc consci6ncia) e sistemas sociais(sistemas dc coma nicaQao).
(N L: Sob/e os /iz/r'/a//ic/z'os. ..). ' '

Luhmann provoca conclus6es desconcertantes acerca dessas des-

col)ertas para a teoria do conhecimento. Elas indicam o elo que faltava
para compreender o funcionamento dos sistemas, atrav6s do paradoxo
do fechamento operacionalcomo condigiio da abertura dos sistemas cog-
nitivos. Ou deja, homo diz o autor, o conhecimento do mundo externo 6
possivel porque o acesso a ele 6 bloqueado. O conhecimento nico 6 um
lipo de imagem do ambiente no sistema, mas formagiio de construg6es
pr6prias, de complexidade pr6pria que nfio pods ser estruturada e me-
nos ainda determinada, mas apenas irritada, pelo ambience. Logo, ser
aberto fundamenta-se em ser fechado.

A N0\a TRiADE CONCEITUAL
DATEORIADOSSISTEMASDELUHMANN

A seqiiancia evolutiva da peoria dos sistemas encontrou nos con-
ceitos de "autopoi6sis", "fechamento operacional" e "acoplamento es-
trutural" um novo saito na peoria dos sistemas. Nesse estagio, a revolu-
gfio da teoria impulsionou uma transiglio do paradigma sistema/entorno
para o paradigms da auto-refer&ncia e, finalmente, para a id6ia dos sis-
temas autopoi6ticos operacionalmente fechados. Luhmann diferencia
conceitualmente sistema e complexidade e imports de Darwin os con-
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ceitos de rzdc!/;/agro e se/endo pain rediscuti-los mediante a nogiio de
auto-referCncia dos sistemas colnplexos.

Assam, em suas origens, o conceito de adaptagiio designava uma sim-
pler relaglio sistema/entorno. Depois o sistema terra que adaptar-se ao seu
entorno para podei sobreviver. Posterioimente inverted-se o pensamento
para admitir que tamb6m o entorno podia }ldaptar-se ao sistema e deveria
servir para desenvolvimentos desse. Em navel te6rico, etta tautologia cir-
cular - os sistemas se adaptando ao entorno quando o entomo se aclapta ao
sistema -, impulsionou a /ranslgdo do paiadfgma sfsfe//zrz/e/z/o/no pa/a a
affro-rz?/&ra/zcfa, atrav6s da compreensiio dos ploblemas de complexidade
estrutural do sistema. Segundo Luhmann, os sislemas complexes nico s6
devem adaptar-se ao seu entorno, mas, isua pr6pria complexidade, pris
ewes devem fazed frente a improbabilidades e defici6ncias internal. Os sis-
temas complexos se v&em, portanto, obrigados iauto-refer6ncia no duplo
sentido: de uma pr6pria adaptagao a pr6pria complexidade.

Da mesmil forma, Lohmann prop6e uma interpretagao do concei-
to de "selegiio" par2t os sistemas complexos, introduzindo o recurso da
diferenga. Ressalta-se aqui }l po16mica id6ia evolutiva, tomada da biolo-
gic, da selegiio sem sujeito ou sem agro. O actor enlende que nico se pods
inais conceber }l selegiio como iniciativa de um sujeito e tampouco de
maneirtt analogs a liinil aglio. "Es un proceso sin sujeto, una operaci6n
producida por la existencia de lma diferencia" (Luhmann, 1990, p.86).
A difereilga Hilo determine o que tem que ser selecionado, mas sim a ne-
cessidade da selegiio, dado conceito de informagiio scr associado, para o
autor, a produgiio de uma diferenga. O panto inicial, para Luhmann, este
no fato de quc a diferenga sistema/entorno obriga a que o sistema mes-
mo se obrigue a selegiio atrav6s de sua pr6pria complexidade (lbidem,
p.87). Os cspagos semfinticos da "adaptagiio" e da "selegiio" preparam o
terreno para a teoria dos sistemas auto-referenciais.

OS SISTEMAS AUTOPOl£TICOS OPERACIONALMENTE FECHADOS

Daqui em dianne, a peoria dos sistemas autopoi6ticos operacional-
mente fechados encontra o terreno preparado polos conceitos de "auto-
poi6sis", "fechamento operacional" e "acoplamento estrutural". Sen£io,
vejamos:

O conceilo de sfsfe/na designs agora nico mais um objeto, mas um
conceito te6rico-diferencial, ou seja, [l//z sls/e/zzci d a /o///za de [/#za df-
fere/ZGa, possuindo dois lados: o sistema (como o lido inferno da forma)

24



e o ambieilte(como o lado externo da forma). Somente ambos os lados
constituem a diferenciagiio, a forma, o conceito. Como destaca Lehmann.
o ambiente 6 bio importance e indispensfivel para asta forma, quanto o
pr6prio sistema. Como diferenciagiio a forma 6 fechada, o que significa
que judo o que se pods observar e descrever com asta diferenciagiio per-
tence ou ao sistema ou ao anlbiente. O limits entre sistema e ambience
lnarca a unidade cla forma e por isso Hilo devs ser concebido nem de um
Indo nem de outro.

Mas o sistema auto-referencial ganha uma precisiio inovadora com
o concerto de azrfopoldsfs que Luhmann transports da designagiio dada
polo neurobi61ogo chileno Humberto f\4aturana para os sistemas vivos.
Com efeito, Maturana utiliza o terms greco "poi6sis"(nico "priixis"), para
designar "produgiio" do pr6prio sistema e nfio de un] resultado extei no a
ele (no caso da neurobiologia, a c61ula produz seus pr6prios elementos
atrav6s da cede de deus pr6prios elementos).

O conceito de autopoi6sis veio significar um avango ein relagao
ao conceito de "auto-organizagfio" desenvolvido desde 1960. Este di-
zla respeito apenas 1l transformagfio de estruturas em sistemas, afirman-

do que determinados sistemas (inclusive mgquinas, como, por exem-
plo, computadores) podem formar des mesmos suns pr6prias estrtitu-
ras, Oll somente podem operar sob estruturas por des mesmos produ-
zidas, come 6 o casa dos sores vivos. No entendimento de Luhmann o
conceito de autopoi6sis vai a16m disso, pois f/a/rs$e/e a fddla da alr/o-
produQdo da$ eslrututas pcttci os eleittetttos do sistenta. Ou a\nda. des-

o principio da auto-refer6ncia do nivelestruturalpara o navel ope-
rativo (NL: Po/' que..., Sabre os/u/zda/ ze/zoos... e JVovo; riese/zvo/vfmzen-
ros...; ver kinda: Luhnlann, 1990, p.87-108). lsso significa que:

u m sistema 6 constituido por elemcntos autoprocluzidos e por nada maid.
Tudo o clue opciz\ no sistema como unidadc - mesmo que seja um 61timo
clcmento Hilo mats passrvel dc ser decomposto - 6 produzido no pr6pria
sistcma atrav6s da reclc de tais elementos. O anlbientc nfio pods contri-
buir para nclihuma operaQiio de reproduQ:io do sistema. O sistema, obvia-
mcnte, tamb6in n:io podc opcrar no seu ambience(NL: Po/ ql/e...).

A tess revolucionfiria, segundo Lullmann, este no faso de que ne
chum sistema viva gragas ao fornecimento de vida por parte do ambien-
ce, o que tamb6in vale para os sistemas processadores de infolmag6es.
Assim, nenhutn sistema de processamento de informag6es pode obler
informag6es a partir do ambience. //z$o/rnagdes s o se//zp/e co/zsfrucfos
f/z/e/nos. sodas as operag6es do sistema sio .operag6es exclusivamente
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internal e sodas as informag6es processadas silo, exclusivamente, sele-
g6es produzidas internamente, a parter de um campo de diferenciagiio de
possibilidades, delineado Qnica e exclusivamente no interior.

O fato de que o ambience nico posse contribuir em nada para esse
processo traz, colno conseqii6ncia 16gica, a tess de uin /ec/za/ne/zro ope
zacio/ra/ do sls/e/zza: o alnbiente nio pode contribuir para nenhuma ope-
ragao de reprodug£io do sistema; o sistema tamb6m nio pode operar no
seu ambience. Mas, come alerta Luhmann (contra o que ele considers
uin freqiiente mal-entedido dos bens "adverslirios"), o conceito de fecha-
mento operitcional do sistema nico significa "isolamento causal, autar-
quia ou solipsismo congnitivo". Significa, sim, muito mats uma conse-
qi16ncia conceitualmente tauto16gica do fato de que nenhum sistema pode
operas font dos sells limites. A aplicagiio do concerto de slsre/?ra co/no
for/}za, leva, portanto, a id6ia de um sistema autopoi6tico operacional-
mente fechado.

blas a peoria luhmaniana constr6i adicionalmente os concertos de
atop/a/ ze/zfo esf/trftf/-a/ e fr/'f/aglio para indicar que e como coda lipo de
depend&ncia em relagiio ao ambience 6 compatrvel com a autopoi6sis e
com o fechamento operational, Hula vez que esses conceitos nfio esta-
belecem qualquer enunciado causal. O conceito de acoplamento estru-
tural 6 tornado mais uma vez de Maturana com a tarefa de indicar homo
sistemas autopoi6ticos, operacionalmente fechados, podem existir num
?lmbiente que, por um lado, 6 pr6-requisito da autopoi6sis do sistema e,
de outro, nico interv6m nesta autopoi6sis. O conceito de acoplamento es-
trutural designs assam [r/zzrz jo//?za pa/a f/zreldepe/zd /zclas ragu/a/es e/z-
fle sf.vfe//zas e /e/agnes a/nbfe/z/a/s, que nico estio disponfveis operacio-
nalmente, mas que precisam ser piessupostas (NL: Por q ze... e Sable os
full dattlelt tos. . .) .

Como vimos, segundo Luhmann, o ambience nico contribui para ne-
nhuma operagiio do sistema, mas pode irritar (termo transposto da "per-
turbagiio'' de Matunina) o sistema somente quando os efeitos do ambience
aparecem no sistema como informag6es e podem ser processados coma
tal.Apesar de frisar que a irritagao 6 sempre uma questfio interna ao siste-
ma - pris irritag6es ie cliio sempre e inicialmente a partir de diferencia-
g6es e comparag6cs com estruturas intcrnas ao sistema sends, assim come
informagiio, um produto do proprio sistema -, Luhmann entende que for-
mal altamente scletivas de acoplamento estrutural tamb6m canalizam si-
tuag6es de irritagiio e influenciam o processo hist6rico de auto-estrutura-
Qfio dos sistemas autopoi6ticos (NL: Po/' qfle. . . e Sabre os.#{/zdzz/zze/bros. . .).

A alta seletividade das folmas de acoplamento estruturale de irri-

26



tag6es nos sistemas sociais & exemplificada por Luhmann com a lingua-
gem e com o "fen6meno circular do condicionamento recfproco entry
consciencia, linguagem e sociedade". Para o tutor, lodos os sistemas de
comunicagiio estiio obviamente acoplados a processo de consci6ncia, pois
sem consciCncia Hilo hli comunicagfio. Acoplamento estrutural significa
que o acoplamento ambiental da comtmicagiio estli limitado a sistemas
de consci6ncia e que Hilo estli submetido a nenhum efeito frsico, quimi-
co ou bio16pico dlreto.

Lullmann extrai conseqii&ncias importantes de dodo o seu novo apa-
rato conceitual tanto para a teoria da socializztgao, homo, principalmente,
para propos o revolucionirio concerto de sociedade co//zo co/n&r/zfcagdo.
A socializag£io, na interpretaglio de Luhmann, comporta sempre dais la-
gos, o da auto-socializagiio no sistema fechado da consci6ncia individual
e o efeito globalque - nico independendo do ambiente - se da, nfio operaci-
onalmente, mas atrav6s de acoplamentos estruturais. Veremos, a seguir,
como a teoria dos sistemas de Luhmann entende o conceito de sociedade.

o coNCErTO DE soon)ADE COMO COMUNICAQAo

O inovador concerto de sociedade homo coinunicagiio 6 o !spice
da elaboragiio da teoria dos sistemas de Luhmann. Coma veieinos a
seguir, esse nova inlerpretagiio da sociedade contemporanea represen-
ta uma rupture epistemo16gica com as teorias cliissicas do conhecimen-
to, conforms foi mencionado inicialmente.

Com efeito, Luhmann entende a exist6ncia de tr&s tipos de siste-
mas: os sistemas vivos; os sistemas psiquicos ou pessoais e os sistemas
sociais. A construgiio te6rica dos sistemas sociais se da a partir de dual
direg6es conduzidas polo autos: uma voltada para o conceito de sistema
e a outra para o conceito de comunicagiio. Vimos acima que Luhmann
interpreta a evolugiio cla peoria dos sistemas at6 os sistemas autopoi6ti-
cos e operacionalmente fechados. Verenlos, a seguir, que a reelaboragiio
do concerto dc comunicagiio - mediante o aproveitamento das evolug6es
te6ricas produzidas na teoria dos sistemas -, pelmite realizar, segundo a
interpretagiio do tutor, o que ele define como a transposigiio da peoria
socio16gica do cone-el/o de agdopa/a o co/!calf o de slsfe/na.

Na teoria luhmaniana, a concepgiio da sociedade (como sistema so-
cial autopoi6tico) e a caracterizagiio da comtmicagfio homo elemento til-
timo Hilo mais passivel de decomposigiio (produzido nos sistemas soci-
ais como operagfio reprodutora desses mesmos sistemas, nico homo pes-
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sons, nem como pztpel, nem coma agiio, mas como comunicaglio), con-
clicionam-se reciprocz\lllente. O conceito de comunicagiio, em seu senti-
do exato de limites, torna-se um bator decisive para o conceito de socie-
dade utilizado por Lehmann. Comunicagiio, para o autor, silo operag6es
sociais compuls6tizts constituiveis somente atrav6s de uma reticulagao
recursivtt cone outras comtmicag6es, ou seja, das nfio ocorrem isolada-
mente (NL: Novos (/ese/zvo/vine/bros...). Sua realizagiio forma sistemas
atrav6s da coml)inagiio seletiva com outrits comunicag6es, na medida em
que co-produz u ma difeienga em relagiio ao ambiente. Nesse sentido, para
Luhmann, somente com o auxilio do concerto de cumunicagiio pods-se
pensar num sistema social como um sistema autopoi61ico, constituido
s6 por elementos, isto 6, comunicag6es que ele pr6prio, atrav6s da rede
de conex6es desses mesmos elementos, produz e reproduz via comuni-
cag6es. (NL: O co/rcefro...).

A este altura Luhmann estli em condig6es de definir a sociedade
como o "sistema socialnlais ample de reprodugEio da comunicaglio atra-
v6s da comunicagiio".A sociedacle "6 un] sistema autopoi6tico, fechado
auto-refclcncial, jlique Hilo existe nenhullla comunicagiio entre socie-
dade e seu ambiente, por exemplo, entre a sociedade e pessoas que vi-
vem individuillillente" (NL: .Moves dale/zvo/vine/z/os...). Como 6 possi-
vel perceber, o cotlceito de socfedade co//zo co//z //zlcrrgdo op6e-se radi-
calmente is teorias da aglio, sejam das cllissicas ou contemporaneas, pois
a teoria sist6mica-funcional luhmaniana nlio concebe o concerto de co-

municagiio como transferCncia de informag6es de uln lugar para o ou-
tro. Para cle, este concepgao pressup6e portadores do acontecimento, ou
deja, SEdefros, af'e/ries, des mesmos nico constituidos atrav6s da comu-
nicagiio(NL: O conce£fo...).

Com efeito, apoiando-se nas nog6es de dupla complexidade - do
sistema e do entomo -, e da necessidade de redugiio dessa complexida-
de, Lohmann prop6c o rompimenlo com o conceito de sujeito conforme
esse apareceu na filosofia do conhecimento desde Kant. Segundo ele:

Solo la scparaci6n de estes aspectos, o sea la problematizaci6n de la com-
plexidad, convcrti6 el sujeto, es dccir, en sujeto dc la interrelaci6n entry
pluralidad y unidad, y no en productor de sintesis. Z,a feo/fa de sls/e//zas
ompe coll el pulito de pat tian y, pot tanto, no deja Lugar para e[ concep-
=o de sujeto. Lo substitute por e! cottcepto de sistenla autos'refer'ence. \.a
tcorra dc sistemas puede formulae, entonccs, que cualquier unidad utili-
zada en este sistema(sea la unidad de un elemento, de un proccsso o de
un sistema) ticnc clue constituirsc a Irav6s del proprio sistema y no a tra-
vis de sli cnlorno.(Lehmann, 1990, p.77)(grifos nossos).
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A combinagiio entry "teoria dos sistemas" e "peoria da comunica-
giio'' realizada por Luhmann altera, dessa madeira, o conceito de comu-
nicagiio. Ela d:ilugar a id6ia de que todd a comunicaglio 6 produzida so-
mente atrav6s de comunicagiio (num ambience que possibilite e tolere
isso). Produz-se aquiuma contraposigiio radical is teorias da agate que
prev&em a participagiio das pessoas seja como efeitos dessa agiio ou coho
implicaglio normative conforms o sentido de Habermas.'

Por outro lado, Luhmann romps com a teoria na qual, posterior-
mente, Saussure entende a linguagem como um sistema. A fim de di-
ferenciar os conceitos de informal:io, mensagem e compreensiio e res-
saltando a diferenga de fung6es entry linguagem e sociedade(uma vez
que ambas nio silo sistemas), Luhmann entende que a Jb/z(do da /in-
guagettt 6 protuove) o acoplattietlto estrutulal etta)e a comutticctQdo e
a co/zscid/zcfa. A linguagem mant6m separadas comunicagiio e cons-
ci&ncia, assim tamb6m sociedade e indivrduos. Por ipso, para ele nun-
ca um pensamento pode ser comunicagiio, mas tamb6m nunca a comu-
nicagfio, perlsamento. Comunicagiio e consci6ncia silo, assim, alois sis-
temas diferentes operacionalmente fechados. Segundo o autor, a lin-
guagem consegue acoplar os sistemas "apesar de" e exatamente nos
sells "diferentes" inodos de operar:

Alinguagem reitliza isto por salielltar-se artificialmcnte no meio ac6stico
dos rufdos e, a scguir, no meir 6tico dos caracteres escritos. Ela pode fas-
clnar e centrar a consciCncia e simultancamente reproduzir comunicaQlio.
Sua funQiio n£io reside, collseqiientemcnte, na intermcdiaQiio de refer6n-
cia a um mundo exterior, mas exclusivamente no acoplamento cstrutural
(NL: O concefro...).

Mas a capacidade de realizagiio da linguagem - assim como de to-
dos os acoplamentos estruturais - estfi tamb6m em provocar um efeito
cle inclusiio e de exclusiio no sistema social. Delta forma, a linguagem
aumenta a irritabilidade da consci&ncia atrav6s da comunicagiio e a irri-
tabilidade da socieditde atrav6s da consci6ncia, a qual transforms seus
pr6prios estados em linguagem e, respectivamente, em entendimento e

' Apesar dc .ili ter realizado uma [)rodugfio Le6rica conjunta com Habernlas(peoria da so-
ciedade ou Tecnologia social), Lohmann realiza uma crftica radical iteoria normativa
da comunicagfio habcrmasiana (Ver, p.ex., a entrevista dc Lehmann na Revista E/z I)lcf-
/OX'o). Nico obstailte as [)rolulldas divergencias te6ricas entry os dots autores, existem in-
teressantes tenlativas dc promovcr a complementaridade entry ambas as teorias, tais como
em Nevis (1996)
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nico entendimento. Outras fontes de irritagiio para o sistema social, as-
sim, silo simultaneamente excluidas.

Luhmann loma a cliferenciagao cntre mcnsagem e informagiio apro-
ximando-se da fenomenologia transcendental de Husserl, a qual tem
como concepgiio fundamental o fate de que a consci&ncia sempre se re
fore simultztneainente a sipr6pria e a fen6menos. Para Luhmann, entre.
tanto, esse fen6meno nico 6 uma especificidade da consci6ncia, uma vez
que ele acontece em tomas as comunicag6es, isto 6, nos sistemas sociais.
Por isso, a comunicagfio, em sua operagfio, s6 pods ser defcndida dc mal-
entendidos atrav6s da diferenga produzida entre a mensagem e a infor-
magiio, ou deja, entre a auto-refer6ncia e a referCncia externa. A mensa-
gem 6 a necessgria auto-refer&ncia da comunicagiio. Jf o components da
informagiio 6, }lo contrlirio, livre para designar seja a pr6pria comunica-
clio, sejam circunstAncias externas (NL: O cancel/o...).

Com base Hesse concerto de comunicagiio Luhmann encontra-se em
condig6es de definir a sociedade como "um sistema abrangente de to-
das as comunicag6es, que se produz autopoieticamente, na medida em
que produz, na rene de conexiio recursive de comunicag6es, sempre no-
vas(e sempre outras) comunicag6es"(NL: Eor q /e. ..).

Como se porte ver, atrav6s do conccito de "sociedade como conlu-
nicagiio", Luhmztnn prop6e a superagiio dos obstfculos epistemo16gicos
que seriam pressupostos :ls dcmais teorias da sociedade, especialmcnte
is teorias da aglio social. Segundo a sua elaboraglio socio16gica sinteti
camente conclui-se que:

a) }is pessoas concretas nico silo panes da sociedade e sim de seu
ambiente. A sociedade Hilo 6 constituida de "relag6es" entre as pesso-
2is, pols o conceito de comunicagfio utilizado por ele reconstr6io con-
ceito de relax(5es concebido peso senso comum cios soci61ogos. O con-
certo de socledade luhmaniano prop6e assim uma completa separaglio
entry individuo e socieclade. Rigorosamente para o autor a "participa-
giio'' do individuo na sociedade estfi excluida e nio hfi nenhuma comu-
nicagiio entry individuo e sociedade, jii que a comunicagiio 6 sempre
uma operagiio interns do sistema social. Somente a pr6pria comunica-
gfio 6 uma operagiio social. E esse radicalidade que pcrmite, segundo
Luhmann, lever a s6rio a individualidade. E esse novo conceito de in-
dividualidade significa "conceber individuos coma produto de suns
pr6prias agnes, coma mfiquinas hist6ricas auto-referenciais, que coin
cada operag£io pr6pria determinam a situagiio de partida para novas
operag6es e que s6 podem fazed isso atrav6s de suas pr6prias opera-
g6es" (NL: O concei/o...);
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b) o conccito de "sociedade como comunicagiio" torna superaveis
os limited territoriais das sociedades e a suposigiio de uma multiplicidade
de sociedades regionals. Ou seja, embora a comunicagiio possa ser depen-
dence de relag6es espaciais atrav6s de seu substrato material ela, em si
mesma, Hilo tem nenhum lugar no espago. Assim, ao contrfirio do mundo
animal, a evolugiio sociocultural da sociedade contemporanea - em fun-
giio da linguagem, da escrita, das telecomtmicag6es -, diminuitanto o sig-
nificado das relag6es espaciais a porto de inverter o principio: 6 a comu-
nicagiio que determine o significado reslante do espago e nico, ao contrg-
rio, o espago que libero e limits a possibilidade de comunicagiio. Para Luh-
mann a sociedade contemporfinea 6 um tinico sistema mundial; e.

c) por fim, o concerto de "sociedade como comunicagao" romps
cone o obst£icu]o epistemo]6gico representado pdas dfades ';sujeito/ob-
jeto'' e/ou "pensamento/exist6ncia".Ao compreender a sociedade como
lim ststemlt que se auto-observe e se autodescreve, a peoria sist6mica
de Luhmttnn entende que todd a comunicagfio sabre a sociedade esb
ligada aos condicionaitlentos da pr6pria sociedade. Nfio hli nenhum ob-
servaclor extetno a sociedade, mesmo que com uma compet6ncia mi-
nimamente suficiente. Por isso, o conhecimento sabre o mundo somente
pods se dar atrav6s de um processo semelhante a chamada "cibern6ti-
ca de segundo ordem", ou sega, atrav6s de uma operaglio te6rica de ''ob-
servag£io da observagfio

Come se pods percet)er, Luhmann realize uma crf rica radical :ls teori-

as clzissicas do conhecimento conforme essas apareceranl na interpretagao
da sociediide inoderila. Para ele, a sociedade atual 6 um sistema "policon-
textuzil" que possibility uma multiplicidade de descrig6es do mundo e de si
mesnla. Mas esse descrigiio deve radicalizar (epistemologicamente) o m6-
todo da Crflfca c/a cco/ro/nla po/£7fca de Marx e a pr6pria psicanfilise freu-
diana - nio como intengfio de desmascaramento, mas como generallzagao e
?auto-apliciigfio de critics ideo16gica. Dar porque, para Luhmann, a fungao
da sociologia contemporanea esb em produzir a "ilustragao da ilustragiio

as posig6es quc antes cram ocupadas por uma cosmologia natural ou por
uma tcoria da collsci6ncia que sc coloca a si pr6pria coma absoluta, silo
lil)cradas c substitufdas por um /e/a/it,/s/no /adfca/ das refer6ncias clo sis-
tcma, citic Hilo conhccc mats nenhuma dcscrigiio do mundi, a nico scr as
quc sc dino por intcrm6dio de um observador, atrav6s um sistema[...] Nico
exlste maid ncnlluma sabcdoria puja autcnticidade se lcgitime pda con-
duta dc vida do sail)io. E ladas as concepg6es sobrc um sentido normative
dc racionalidadc precisam scr abandonadas ou respcctivamentc tratadas
condo mcros proccclimcntos(NL: Po/' gere...).
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Com efeito. entry outros elementos contidos na teoria luhmaniana
I exemplo da id6ia da "morse do sujeito" e da "a-centralidade '' que ca-

racterizaria a sociedade contemporlinea fragmentada enl diversos sisle-
mas socials }iut6nomos (economia, direito, politica, etc.) -, a rupture epis-
temo16gica proposta polo actor faz a sua posigiio compartilhar das cha-
madits teorias da "p6s-modernidade socio16gica"(Martuccelli, 1992, p.
] 57-168).' Se ipso 6 verdadeiro, 6 precise considerar, entretanto, que -
tpesar do actor segulr Leotard quando esse recusa a representaglio de
totalidades e abdica de "m6tar6cits" -, Luhmann repele qualquer tenta-
liva da sociologia em aderir ao que ele considela o "ca6tico vale-judo
p6s-modcrno". Para ele, a questiio central 6 que os conceitos te6rico-sis-
t6micos su})ortam melhor a hipercomplexidade da sociedade contempo-
rfinea. Por ipso, como ele diz, para se saber o que ville e o que nico vale, 6

preciso escolher refer6ncias para o sistema, pris a realidade s6 se revela
au iifvel dit observagiio de segundo ordem.

Na posigiio luhmaniana a teoria socio16gica 6 obrigada a admitir a
conting6ncia operational de todd e qualquer descrigiio.Assumindo tal po-
sig£io, Luhmann prop6e - atrav6s do enfoque te6rico-epislemo16gico de
carliter sist6mico-fuilcional -, uma teoria gcral da observagao recursiva de
ol)servag6es, para }l qual nlio existein mais nenhuin lipo de posig6es abso-
lutas subtraidas it observe\gino ou de pontos de partida vistas como tinicos
conetos. A sua leona pretende, desta forma, colocar uma verdadeira pi
de cal eln todd zl prelensiio cientrfica de revclaglio de verdades absolutas
cnquanto m6todo objetivo a ser descrito por um sujeito social.

Na peoria de Luhinann o relativismo radicaldo processo cle conhe-
cimento do complexo mundo contemporfineo somente 6 possivel se fil-
[rado polo olho clinico da peoria dos sistemas sociais. Assim, por estra-
nllo que posse pareccr, Luhmann sacode a sociologia atual abordando
problemas te6rico-epistemo16gicos quc integram a agenda reflexive de
cunllo "p6s-modernizlinte", mas o faz a partir de uma nova teoria dos

4 Nlartuccclli( 1992) classitica tr&s posig6es te6ricas existentcs na sociologia en] rclagiio
ao lena da "p6s-modcmidadc": a) a "sociologia do p6s-modernismo" representada I)or
Diinicl Bell, J.F. Lyotard, F. Jamesson, David flarvey e Scoth Lash; b) }i "p6s-moderni-
clit(lc socio16gica" dc Lullmi\nn c c) a "sociologia p6s-moderns" de Baudrillard e Lipo-
vetski. ScEundo a interprctaQiio hesse aulor, o que caracteriza fundamcntalmcnle a posi-
Qao de Lehmann 6 }i conlprecnsiio da sociedade conlcmporanca como ullla sociedadc
complcxa, fragmcntada c ca(la vez lllais difcrcnciada pda especializagio cm subsistc
mas au[6nomos. E a dil:erenciagao funcional que determina csLruturalmente a "a-centra-

lidttclc" das complcxas socicdadcs contemporancas, ondc o socia16 arenas a interpene-
Iragiio dos diversos subsistemas
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sistemas que surge a partir de um funcionalismo bastante diferenciado
daquele inaugurado por Parsons.
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