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APRESUNXKQAO

Em setembro de 1990, Niklas Luhmann pronunciou uma s6rie de
quatro palestras sobre a peoria de sistemas no contexts de um ciclo de
eventos orgamzados em promogao conjunta da Universidade.Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS) e'do Instituto Cultural Brasileiro Alemio
(ICBA)/Goethe-Institut. Naquela ocasiao, o tema suscitou grande inte-
resse e, embora as palestras tivessem sido pronunciadas em parte sem
manuscrilo e apenas representassem primeiras reflex6es de Luhmann,
logo os participantes do setninlirio manifestaram o desejo de v&-las pu-
blicadas. Naturalmente as palestras kinda nio estavam em condig6es de

seremimpressas,poisprecisavamserrevistas. . .. . i.
A presence publicagao cont6m as palestras protenaas em romo r\le

gre, em versiio revisada e atualizada, acrescidas de uln quinto trabalho inti-

Alegre e Pelr6polis, 1993). A Editora da Universidade e a Editors Mazes, bem
como a BenteliWerd VerlagsAG Bern und Ziirish (este tlltima detentora dos

direitos de publicagiio do ensaio "Erkenntnis und Konstruktion"), agrade-
cemos sinceramente pda permissao para traduzir e publicar o meslno.

Nossos agradecimentos ao Prograina de P6s-Graduagiio em Sociologia
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul peta excelente colaboragfio
nos trabalhos de organizaglio do evento, particulannente a senhora professors
doutora Clarissa Eckert Baeta Nevis, que assumiu os encargos maiores na
consecugao desta publicagao, e a senhora professors.doutora Eva Machado
Barbosa Samios, polo trabalho de tradugao. E, naturalmente, tamb6m demos
que agradecer ito professor senhor Niklas Luhmann que permitiu a tradugao
de sells trabalhos para o portugu6s. Que esse publicagao venha a colher o
sucesso que Ihe desejamos e que, sein d6vida, merece.

HARTMUTBECHER
Diretor Executive do ICBA

Goethe-Institut Porto Alegre
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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

9



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

15



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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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)
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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-
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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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NIKLAS LUHMANN





POR QUE UMA "TEOR]A DOS SISTEMAS"?

Jg h£ibastante tempo, pensar em sistemas necessity de justificativa
dianne do paco de funds do co/n//io/z se/zse e do entendimento cotidiano.

I'he most ingenious way of becoming foolish, is by a system", pensava
Shaftesbury; e para o estudante de matemfitica valeria: 'All he desires is
to keep his hezld sound, as it was before" (Anthony, 1968). Tal ceticis-
mo nio se revere mais, hoje em dia, necessariamente ao pensamento sis-
temfitico, teoricamente orientado, mas sim a qualquer tipo de preferan-
cia por certas "grand theories". A estrutura social da sociedade moderns
Hilo disp6e iTlais de posig6es a partir das quais se pudesse, com autori-
dade, fazer prontmciamentos sobre o mundo. O mundo, da mesma for-
ma, retirou-se para o inobservfvel. O corte que um observador estabele
ce entre si mesmo e aquilo que observa precise ser tragado contingencial-
mente (Brown, 1979), surgindo assim uma fronteira primordial a qual,
no entanto, s6 6 viilida relativamente ao observador, podendo ser traga-
da, de modo diferente, por qualquer outro observador. Exatamente isto
kinda pods .ser refletido, declarando-se o tr/z/nzzrked space(Spencer Bro-
wn) como inobservlivel; e, alum disco, estabelecendo-se uma observa-
ga de segunda ordem: uma observagfio de observag6es, uma descrigao
de descrig6es, esperando para ver se, de tal procedimento recursive. re.
sulta algum typo de formal duradouras, algum "valor peculiar" (Ed-
ge/zwerf -N.T.) que resista a isso (ver Foerster, 1981). Minha suposlgao
e q ue a "peoria dos sistenlas" pertence a estes valores peculiares da inte
lectualidade moderna; e isso sobretudo porque ela ainda pods englobar
e conceber tamb6m essa condigiio do produzir-a-si-pr6pria no zr/z//irked
space do mundo inobservfivel.

Tem-se apenas uma outta versio do nlesmo ponto de vista, quan-
se parte da concepgfio de conting&ncia de toclas as fortnas, de sodas

as diferengas, de todas as leis (Rorty, 1989; Boutroux, 1915; Musil, 1952).
O totalmente indeterminado nio pode ser diferente do que 6. Tao logo
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aldo de determinado acontece ou 6 pressuposto, surgem com. isso, simul-
taneamente, outras possibilidades. Pods tratar-se de um inicio casual, ou
de um inicio que nico teh nenhuma consideragiio polo jf existence (por
exemplo, o comego do trabalho numa obia de arte); mas quando argo
aconteceou 6 pressuposto, restringe-se, assim, o que a ele se combina.
Inicia-se uma hist6riil do coinbinar que restringe os espagos de liberda-
de do que kinda 6 possivel, sem poder cancelar a conting&ncia de today
as determinag6es. 'Sempre 6 possivel ver outras possibilidades, mesmo
que ngo se esteja sempre em condig6es de tamb6m poder realize-las. O
mundo dos sentidos baseia-se na insatisfagiio e nico, como pensava Aris-
t6teles, na perfeigiio.

Tamb6m neste ponto a peoria dos sistemas pods oferecer uma inter-
pretagao passivel de ser aplicada autologicamente; isto 6, a pr6pria teona
dos sistemas. Na teoria dos sistemas socials o teorema da dupla contin-

g6ncia cumpre asta fungao (Luhmann,.1984, p 184 .e ss.)- A simples cop-
ting6ncia do existence num horizonte indeterminado de outras possibili-
dades. ainda nico cont6m nenhum indicio sabre os limites da variagao. E

preciso pressupor uin observador que coloque restrig6es de acordo com
sous interesses, suns prefer6ncias, sua mem6ria. Numa contingancia de du-
pla posigao (Zn'ef-S/e//e/z J<o/lf{/zge/zz- N. T.) aquilo que se constitui coma
sistema,'lorna-se capaz de auto-restrigao. Chamemos as duds posig6es de
ego e alter. lorna-se entiio claro que aquilo que ego da a conhecer coma
expectativa, restringe o espago de liberdade de alter. A pr6pria restrigao
permanece contingente, nio sendo preciso chegar a formagao de um sis-
tema. Mas se chegar a formal um sistema, este estarf capacitado para a
auto-restrigfio, delimitando-se assim frente a um ambiente. Um observa-
dor pods, pois, como sempre, escolher livremente o que ele com a ajuda
de quais diferengas quer observar, estando limitado apenas alrav6s de si
inesmo. Mas se ele quiser observar homo sistema aquino que observa, mica
com into simultaneamente estabelecid6 que ele quer observar como o sis-
te)na se auto-restringe e, atrav6s disso, se autodiferencia frente a outras
conting6ncias, que constituem entio ambiente para o sistema.

1 1

"peoria dos sistemas" nlio 6 um conceito univoco na discussio atual.
Ele resume uma variedade de experimentos te6ricos procedentes de dis-
ciplinas muito diferentes e que utilizam estimulos bastante distintos, po-
dendo tratar-se de teoria das organizag6es, de biologia, de rob6tica, de
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intelig6ncia artificial, de neurofisiologia ou de psicologia. A sociologia
mant6m-se Hindu muito discreta ou, pelo menos, nico atualizada. Para
oster um panorama 6 precise um signinicativo esforgo de abstragiio, sendo
necesslirio, sobretudo, desistir de transpor conhecimentos de uma disci-
pline a outros domfnios da realidade simplesmente de forma metaf6rica
ou por analogia.' Ja que, ao contrlirio do antigo pensamento europeu,
Hilo exists mais um conceito de mundi que, atrav6s de concepg6es homo
as de natureza ou criagiio, pudesse sugerir uma unidade subjacente do
mundo e com isso um co/z/i/nrlr//z de racionalidade, justificando, deste
modo, as analogias. O que kinda 6 possivel silo, contudo, ofertas te6ri-
cas abstratas que Hilo silenciam sobre sua pr6pria conting6ncia, explici-
tando-a, ao contr:trio,justamente na historicidade e transpar6ncia de sous
pnncipios constitutivos.

Visto polo fingulo da hist6ria da teoria, a maid nova peoria sist&mi-
ca recebe sen priineiro impulso atrav6s da tess da termodinamica, segun-
do a qual sislemas fechados tendem a entropia, ou deja, :i perda de today
as diferenciag6es. Conseqiientemente, o problema jazia, em primeiro lu-
gar, no esclarecimento da neguentropia. A questiio daidecorrente era a
de coma a ordem era possivel, frcnte a uma tend6ncia continua a entro-
pia; e a resposta encontrava-se no conceito dos sistemas abertos. Siste-

mas abertos silo aqueles que, atrav6s de relag6es de trocas com seu am-
bience, atrav6s de f/zpu/ e otrfplf/, podem manger-se num estado de ordem
complexa. Foi sob este forma que, atrav6s de'l'alcott Parsons, Karl Deuts-
ch, David Easton e muitos outros, a teoria dos sistemas incorporou-se
tamb6m :ls ci6ilcias sociais. Permanecia, contudo, nio esclarecido o que
silo realmente os sistemas, de modo a terem a capacidade de se mante-
rem a sipr6prios atrav6s de relag6es de trocas com seu ambience e de se

transformarenl em f/zpaf e otrfpz/r. Ao que tudo indica as ci6ncias empf-
ricas nlio tinham condig6es de solucionar este problems atrav6s de uma
fungiio matemfitica de transformagiio. O funcionalismo dos anos 40 e 50
respondia a isso com f6rmulas como manutenglio dos limites ou bozrn-
dary //zai/z/e/zcr/zce, ou com a designagiio dos "sfrzlc/ I/a/ prerequlsl/es"
cla conservagiio dos sistemas. asta solugilo permanecia, no entanto, in-
dependents das estruturas ji existentes;2 dai''estrutural-funcionalismo"

Que into aconleQa 6 uma suspeila amplamcnte difundida, sobreludo na Sociologia, o
que tamb6m conLribu ipanlquc a Sociologia luxe limiles disciplinares e restrinja shag pr6-
prias possibilidacles conccituais a sous pr6prios m610dos einpfricos de coleta de dados
Ver por excmplo para a Sociologia do Direito Rotlleuthner, 1988, p.97-127.
Petra um dos tratanlcntos maid signihcativos, ver Parsons, 1951. O pr6prio Parsons nio

conllnuou asta abordagem mais laude e at6 a abandonou explicitamente.
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Outros desenvolvimeiltos, inais pr6ximos da cibern6tica, aceitavam o
conceito de "/)/ack box" e, com isso, a desist6ncia de esclarecimento para
o modo de funcionamento interno dos sistemas. S6 sera possfvel saber
que exists album tips de ordem, atrav6s de certas regularidades das re.
lag6es observliveis coin o exterior.

Esse lacuna le6rica atuou, no desenvolvimento posterior, como
llm "a///'ac/o/" evolucionlirio. Ela despertou e manteve atentos, so-
bretudo, interesses em concepg6es auto-referenciais que ainda hoje
dominam o ceniirio. lsso vttle para o interesse em m£iquinas cib6rne
ticks (M£iquinas de Turing), que podem utilizar seu pr6prio ot//pur
como f/zpzff. lsso vale, acima de judo, pt\ra a peoria dos sistemas que
sc auto-organizam, que constr6enle alteram suas pr6prias estruturas
com suns pr6prias operag6es e que, nests sentido, silo "aut6nomos";
mas que, come mostrou, principalmente, Ashby, dependem de um
ambiente que fornega os pontos de refer6ncia para o autocondicio-
namento (Ashe)y, 1962, p.255-78). Desde entio foi aceito, coma f6r-
mula para as operag6es de construgiio de sistemas, o principio da "or-
der'.flo/ z noise" (Foerster, 1960, p.31-48; At]an, ]979). O resultado
duradouro desta etapa da discussio 6 que a auto-refer6ncia s6 pode
ocorrer num ambience e somente com relagiio a um ambiente. Ou, ditz
de outra forma, que operag6es auto-referenciais e diferengas entry sis-
temas e ambiente pressup6em umps is outras reciprocamente; e, mats
exalamente, de forma 16gica

Neste est:igio do desenvolvimento te6rico podia-se, contudo, kin-
da parter do pressuposto de que o material para a construgiio do sistema
se originaria no ambiente, podendo ser tomado dole /andy-made. A au-
tonomia do sistema residia exclusivamente na sua estrutura, nos sous pro-
graillas e nos sells principios de controls. O mundo era pressuposto como
um co/z/i/z f r/}z de materialidade, no qual um sistema, ao navel de sua pr6
pda organizagfio (mas nfio no sentido de material e de energia), delineia
fronteiras e, assim, produz ordens emergentes. Desta forma se vai muito
lodge. Pode-se, por exemplo, explicar a emerg6ncia homo mudanga das
estruturas internal daqueles componentes (por exeinplo, de fitomos) que
silo utilizados para }l constituigiio de ordens superiores (por exemplo,
mo16culas) (Roth e Schwegler, 1990, p.36-50). Com into sio descarta-
das :\s teorias reducionistas em today as suns variantes. Contudo, torna-
se kinda maid problemgtico coma, a partir dai, dove ser concebida a re
lagiio entry sistema e ambiente.

Neste estliuio da teoria uma nova trindade conceitual coloca novos
acentos: a triade "autopoi6sis ", "fechamento operacional" e " acoplamen-
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to estrutural" de sistemas auto-referenciais.s O conceito de atffopofdSls
desloca o principio de auto-refer&ncia do navel estrutural para o operati-
ve. De acordo com isso um sistema 6 constitufdo por elementos auto-
produzidos - e por nada mais. Tudo o que opera no sistema como unida-
de,- mesmo que seja um tiltimo eleinento, nico mats passfvel de ser de-
composto - 6 produzido no pr6prio sistema atrav6s da rede de tais ele-
mentos. lsto tem, como conseqilancia 16gica, a tele de um fechamento
operacional de this sistemas. O ambiente nico pode contribuir para ne-
nhuma operaglio de reprodugiio do sistema. O sistema, obviamente, tam-
b6m nico pods operar no seu ambiente. Conseqtientemente o sistema Hilo
pode - e isso, apesar de ser uma conseqti6ncia 16gica, surge homo algo
um posco surpreendente - utilizar suas pr6prias operag6es para estabe-
lecer contatos com seu ambience. sodas as operag6es do sistema sgo ope-
rag6es exclusivamente internas. sodas as informag6es processadas sao,
exclusivamente, seleg6es produzidas internamente, a partir de um cam-
po de diferenciagiio de possibilidades, delineado 6nica e exclusivamen-
te no interior. O ambience nlio pods contribuir com nada para este pro-
cesso. "The environment contains no information. The environment is
as it is" (Foerster, 1981, p.270).

Se isso 6 z\ceitfivel, entiio s6 com a condiglio de que a diferenga en-
try sistema e ambience encontre consideragiio, ja que nico se pods rever-
ter a concepg£io de que a diferenga entry sistema e ambience seja uma
condigito 16gica de qualquer tipo de auto-refer6ncia, uma vez que nico se
poderia falar de un] "si-mesmo" (Se/bsr- N.T.) e muito menos designa-
lo, se nico existisse nada mais a16m deste "si-mesmo".A teoria dos siste-
mas autopoi6ticos constr6i, por essa raziio, o conceito de "acoplamento
estrutural" para indicar que e como coda tipo de dependfncia com rela-
giio ao ambience 6 compativel com a autopoi6sis e com o fechamento
operacional. Nem o conceito de produgEio (poi6sis), nem o concerto de
fechamento operacional estabelecem qualquer enunciado causal. Elms nlio

significam que todas as causes necessfirias para o 6xito do sistema (e isso
significaria, em 61tima analise, o mundo inteiro) precisariam estar reu-
nidas no pr6piio sistema. Elms se referem somente a constituigiio e pre-
servagEio daquela unidade, da qualum observador posse entiio dizer que
ela depends de determinadas causes e possuideterminados efeitos. Sem
uma descrigfio desse lipo, faltaria o objeto para constatag6es de nature
za causal. Nfio se poderia nem mesmo dizer o que 6 efetuado atrav6s de

3 Para uma co]etinea ainda ho.je indispensive] ver: Maturana, ]982; ainda Varela, 1979
Maturana e Varela,1984 (tradugiio demi: Bern, 1 987).
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si mesmo ou atrav6s de outras coisas e o que aqua sobre si pr6prio e so-
bre outras coiszis. Tanlb6m conceitos como depend6ncia ou indeped6n-
cia perderittln sua refer&ncia.

Esse pioblemfitica da referQncia estava encoberta por um preconcei-
to onto16gico. Portia-se do pressuposto de que aldo semelhante a sistemas
exists de faso - assam coma exislem coisas. lsso, no entanto, jana filosofia
contemporfinea, somente era possivel de sustentar, no sfizfErs te6rico pro-
vis6rio de lima "Fenomenologia"' ou coco uma esp6cie de enunciado in-
trodut6rio ti ser z\lcangado e superado pda pr6pria aniilise.s Ao contrfirio,
orientando-se a teoria para uin enlendimento diferencialfstico conseqiiente,
o objeto da peoria dos sistemas deixarf de ser o campo dos objetos especi-
ficos dos sisteinas, para tornar-se o da diferenga marcante no mundo entry
sistema e ambience. lsto lava, entao, a questiio sobre como essa diferenga
se constitute reproduz, ao quc a teoria dos sistemas responds atrav6s de
um dos ladas dessa diferenga, atrav6s dos sistemas.

Fda-se de "acoplamento estrutural" para designar que, e homo, de-
pendCncias em relagiio ao ambience silo compativeis com auto-reprodu-
giio autopoi61ica. O ambiente, justamente, nico contribui para nenhuma
operagiio do sistema (uma vez que nests caso as realizag6es correspo-
dentes nico serial as do ambience, mas aquelas do pr6prio sistema), mas
pode prejlldicar, irritar ou, como diz Maturana, perturbar as operag6es
do sistema quando(e somenle quitndo) os efeitos do ambiente apareceln
no sistema coma informagiio e podem ser processados nile como tal.''
Nem todos os acontecimentos do ambiente, na verdade apenas pouquis-
simos doles, podem atuar sobre o sistenla nests sentido atrav6s do aco-
plamento estrutural. Mas quando silo estabelecidos acoplamentos estru-
turz\is especificos, e ipso acontece no processo de diferenciagiio dos sis-
temas autopoi6ticos coma uma de suns piecondig6es, o efeito do ambi-
ente sobre o sistema, lal coho por exemplo, o da consci6ncia sobre o
transcuiso de comunicag6es, pode ser intensificado gragas a uma deli-
mitagiio rigorosa. Mesmo sem poder contribuir para qualquer operagiio
de reproduglio ou de constituigiio da estrutura do sistema, o ambience
influencia, como um observador pods posteriormente constatar, o sf/'Lfc
fu/a/ drg} (novalnente Maturana) do sistema.

4 Ou sein, no sentido cm (luc Hegel falou na Fenomcnologia do espfrito
Coma mcu polllo dc pzirtida, In: Sozialc SysLeme, op. cil., p.30 em relagio com p.647 ss
Para o excmplo da rclagio cntre consci&ncia c comunicagiio, ver Luhnla1ln, 1988, p.884-

905 c 1990, P.]] c ss.
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Rec6m nests, provisoriamente iiltimo, estfgio de seu desenvolvimen-
to a peoria dos sistemas auto-referenciais descobre suns pr6prias conseqii-
6ncias epistemo16gicils.' Eras chem totalmente fora dos padr6es de expec-
tativa da teoria acad&mica do conhecimento, que ainda luta com o proble-
ms nico resolvido da refer&ncia (ver representativamente Quine, 1974) com
base em fundalnentos, se nfio mais te6rico-transcendentais, peso lnenos ]in-

giiisticos ou semio16gicos. O ponto de partida jaz agora nas operag6es em-
pirical (ou deja, observfiveis) de sistemas emprricos, cuja realidade para si
pr6prios, porque autoproduzida, este fora de questito.* A condigao do fecha-
mento operacional vale tamb6m para os sistemas cognitivos, isto 6, processa-
dores de informag6es e produtores de conhecimento. Estes tatnb6m nico
podem utilizar suns pr6prias operag6es para estabelecer contato com o am-
bience. Tamb6m des t&m que produzir, por si mesmos, aquilo que para des
6 informagEio. Lies constr6em ainda, por si pr6prios, no bobo de um conti-
nuo processamento de informag6es, as estruturas que para CIGS t6m a quali-
dade de ''conllecimento". O ambiente nico tem nenhuma participaglio em judo
isso. Mas ele pode irritar o sistema e este pode intensificar sua pr6pria irri-
tabilidade, na medida em que aumente sua complexidade cognitive colocan-
do, assim, percepg6es de desvios e possibilidades de processamento :l dis-
posig!io para maid infonnag6es. Somente este caminho & vifvel. No sistema
nfio hi nenhuin I representag:io do ambience (assim coho ele 6). Hg somen-
le construg6es pr6prias do sistema. E o problems nem inesmo se coloca lg,
onde o idealismo clissico o supunlla, ou seja, nico na questao de como 6 pos-
sivel um conhecimento apesar de o sistema depender de sous pr6prios ins-
trumentos de conhecimento e precisar sempre ja pressup6-1os quando quer
conhecer o mundo exterior. O conhecimento 6 possfvel, nio apesar cle, mas
porque o sistema nfio pode estabelecer nenhum contato com o ainbiente.
Justamente por esse razio o sistema 6 dependents, na sua relaglio com o
ttmbiente, da format de miro conhecimento.

Tito logo operag6es do sistema exijam observag6es, isto 6, diferencia-
g6es e designag6es, as operag6es de observagao tamb6m parlicipam das con-
dig6es do fechamento operacional. Tamb6m Blas silo e permanecem coma
operag6es pr6prias do sistema. Mas a observagiio das pr6prias operag6es (in-
clusive das pr6prias operag6es de observagiio) exide marcar estas operag6es

ZVet o texto. In: Schmidt (ed.), 1987; Luhmann, 1988; 1990a, p.31-58 e 1990b.
Um argumento cartcsiano, como se v6, que agora, contudo, 6 estendido a todos os sis

lamas autopoi6ticos, tamb6m aos sistemas vivos e aos sistemas comunicativos.
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como pr6prias, em contraste com aquilo que no sistema 6 atribuido ao am-
I)dente. Dino de outro modo: o sistema nunca chegaria a construir sua pr6-
pria complexidade e seu pr6prio saber, se fosse confundido continuamente
com o ambience. N/las ja a linguagem exclui esse possibilidade quash com
certeza: quash nuilctl se cai ntl tentagiio de confundir a palavra "mage" com
uma magic. Em dodo o cano, como ensina a pr6pria controv6rsia entre realis-
mo e nominalisnlo, em situag6es de elevado navel de abstragao existiu du-
rante um cerro tempo o perino dessa confusio. Dependente de operag6es
Internal, o sistema prccisa, por etta raziio, poder diferenciar no imbito f/z-
fe//zo (onde dais?) engle auto-refer&ncia e refer6ncia externa. Soinente sob
etta condigiio tomar-se-i capaz de operar de modo cognitive.

Com isso nos encontramos muito pr6ximos da fenomenologitt for-
muladzt para o sujeito Iranscendentalde Husserl.A concepgao fundamen-
talera a de que a consci&ncia sempre se refers simultaneamente a si pr6-
pria e a fen6menos. Nenlluma dessas duds refer&ncias pods ser deixada
de lado, sem quc a consci6ncia perch sua qualidade de consciCncia. A
forma-agiio da intencionalidade 6 entlio aquele memento que possibilita
uma ligagiio de auto-refer6ncia (noesis) e refer6ncia externa (norma); e
ipso numb fortntl processual, temporal, de tal modo que a consci6ncia
pode oscilai entrc dcdicagfio ao inundo (Hingabe an die Welt -N.T.) e re
flexEio e, ainda, estabelecer e deslocar 6nfases.

Quake ningu6m mais analisou asta estrutura bio clara e conseqtien-
temente come Flusserl. 0 6nico problemtt 6 que nico se grata de uma es-
pecificidade da consciCncia, mas de que ela aparece tamb6m do mesmo
modo em today as comunicag6es, conseqtientemente, no caso de siste-
mas sociais. 'l'amb6m no modo de operar da comunicagiio a auto-refe-
r6ncia e a referCncia externa atuam continua e necessariamente juntas.
S6 6 possivel extender a comunicagiio, e ela mesma s6 pode controlar-
se em relagiio }lentendimentos ou a mal-entendiclos, quando se pode di-
ferenciar entre mensagem e informagao, ou seja, novatnente diferenciar
auto-refer&ncia e referCncia externa, e riga-las no uso de forma ad /zoc.
A mensagelll 6 a necessiria auto-refer6ncia da comunicaglio; o compo-
nents da informagiio 6, ao contrfirio, livre para designer deja a pr6pria
comunicagiio, sejam circunstfincias external.

lv

asta revolugiio da peoria do conhecimento, no sentido de um cons
trutivismo iealmente fundado em sistemas, possibility a sociologia abor-
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dar um problems que at6 entiio, no dominio da sociologia do conheci-
mento e da sociologia da ciencia, parecia lever a um beco sem saida.Tra-
la-se da questiio de como a sociologia pods julgar o conhecimento so-
cial, quando ela pr6pria tem que operar na sociedade e em nenhum ou-
tro lugar. Ditz de outra forma, como pode ela dar-se ao clireito de tratar
o conhecimento social como um sujeito trata um objeto, into 6, de fora.
Mais do que nullca v6-se hoje que este nfio 6 um caso especifico das ci6n-
cias socials, mas que, ao contrlirio, tem validade gerd. Tamb6m o fisico
s6 pods observar, porque ele mesmo funciona fisicamente, ou sqa, por-
que participa da realidade frsica. Tamb6m o bi61ogo s6 pode observer
como bi61ogo vivo. Em determinadas proporg6es as observag6es obri-
gam o observador, por esse raziio, sempre a conclus6es retroativas com
relag£io a si pr6prio e aos instrumentos com os quads a observaglio altera
o campo de seu proprio objeto. Para as ci6ncias sociais esta questlio 6
evidente desde h£i muito tempo e se imp6e contra sodas as precaug6es
metodo16gicas.'' fx4as faltava, nests meio tempo, uma teoria que estives-
se a altura dente desastre da diferenciaglio sujeito/objeto e que pudesse
kinda atuar de forma tranqtiilizadora .junto a uma talcatgstrofe.'"

A peoria dos sistemas, na sua forma atuale mais madura, apresen-
ta semelhante oferta. A diferenga entry sujeito e objeto (pensamento e
exist6ncia, conhecimento e objeto) nada mais 6 do que a diferenciagiio,
sempre relevante apenas internamente ao sistema, entry auto-refer6ncia

e referCncia externa. Os conceitos tradicionais sujeito/objeto, pensamen-
to/exist&ncia, conhecimento/objeto tinham fung6es hist6rico-sociais no
contexto de uma aclimatagiio semintica da reflex$io. Eles t6m a desvan-
tagem de, atrav6s dit mengiio aos fatos da consciCncia e a natureza das
colsas respeclivamente, impedir qualquer questiio sobre a unidade da di-
ferenga. Passando-se pali a diferenciagiio entry auto-refer6ncia e refe
rCncia externa, d:i-se no minimo um pasco a frente. A tmidade da dire.
renciagiio 6, entiio, a coda vez, aquele sistema que a pratica. As posig6es
que antes eraitl ocupadas por uma cosmologia natural ou por uma peoria
da consciCncia que se coloca a si pr6pria como absoluta, silo liberadas e
substituidas por um relativismo radical das refer&ncias do sistema, que
niio conhece maid nenhuma descrigiio do mtmdo, a nico ser as que se dao

'Ver para uma rellexfio maid recentc delta questfio Woolgar, 1 988. As contribuig6es em
parte extravagantes dcste volume tornam diffcil, a partir dai, encontrar o caminho de volta
para a.normalidadc; e a forma da rcagfio nostra dais ulna vez o apego a tradigfio da qual
6 prcciso dcsligar-se, scm coder superb-la realmenle

i""Catistrofe" entendida aqui, no senticlo da teoria dos sistemas, como mudanQa repen-
[ina da forma qtlc garanle estabilidade, por uma outta.
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por interm6dio de um observador, atrav6s de um sistema. lsto nico signi-
fica, de modo nenhum, que "anything goes". Sistemas silo, ao contrA-
rio, garantias de que nem judo vale; apcnas o que pods ser tornado pos-
sivel no contexto de seu fechamento operacional. Qualquer abertura,
qufllquer variagiio pressup6e este fechamento. Qualquer aprendizagem
cxige, por sua vez, a garantia de que a autopoi6sis do sistema pods ser
realizada mesmo com estruturas modificadas.

Pant se saber o que vale e o que nico, 6 preciso, por esse motivo,
escolhcr refer&ncias para o sistema. A realidade s6 se revela ao navel da
observagiio de segundo ordem, na observaglio de observadores.'' lsso
obriga a admitir }l conting6ncia operational de todtl e qualquer descri-
giio, inclusive daquela que 6 dada com este enunciado.

Se 6 possivel deste modo suportar a conting6ncia de today as de-
terminag6es e traduzi-la para as relag6es de observaglio de segunda or-
dem, into, em vcrdade, significa: abdicar de formulas conclusivas que pro-
curaill determinar o mundo no mundo. Nico exists entfio inais nenhunla
"sabedoria", cuba autenticidade se legitime pda conduta de vida do si-
bio.': E todtts as concepg6es sobre um sentido normativo de racionali-
dade precisanl ser abandonadas ou respectivamente tratadas homo he-
ros "procedimentos" . Da mesma forma, o conceito sist6mico do "valor
peculiar" das operag6es recuisivas se abst6m de qualquer progn6stico.
Por outdo dado, Hilo hii nenhuma razfio para reiner cair num "discurso p6s-
moderno" ca6tico. Desistir de uma autoridade professoral, recusllr a re-
presentagiio do logo no dodo e sol)retudo abdicar de "m6tar6cits " (Leo-
tard) definitivos 6 uma reagiio aos dados estruturais da sociedade ino-
derna que, apesar de todos os movimentos em contrario, nico este mats
em discusslio. A sociedade inoderna possibilita uma multiplicidade de
descrig6cs do inundo e de si mesma e, por isso, s6 pods descrever-se,
ela pr6pria, de uma forma que levi isso em consideraglio. Ela 6, no sen-
tido de Gotthard Giinther, um sistenlti policontextual.': Mas isso nio
exclui conceber a sociedade, ou relag6es de observag6es na sociedade,
homo sistemas. O conceito de sistema suporta este lipo de hipercomple-
xidade talvez mclhor do que a 16gica bivalorativa convencional da ver-
dade (sabre o assunlo ver Rosen, 1977, p.227-232).

I ' Compare com N'laturana, 1 990, p.47-117, cspecialmentc a confrontaQio de dubs onto
logins da descriQao do mundi, a prim6ria e a orientada para o obscrvador, no esboQO
Ontology of Obscrving", p.1 17

izSol)rc esle panto vcr as an:iliscs allamente perspicazcs dc Hahn, 1991 , p 47-57.
Vcr com rclaQilo aos problemas de uma 16gica adequada para ipso sobretudo: "Life as

Poly-Conlexluralily". In: Gilnlhcr, 1 979, p. 283-306.
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Nfio sem raziio portanto, pods-se supor que no dominio da, atual-
mente ainda ca6tica e pouch integrada, pesquisa da peoria gerd dos sis-
lemas: comega a delinear-se um disses valores peculiares que indicam
estabilidade tamb6m e justamente quando a sociedade nico se pods mais
unir em torno de uma 6nica-correta descrigiio do mundo e de si mesma.
mas, em vez disso, constitui seu mundi num /zzodus de observagiio de
seu observer, estruturalmente muito maid rico.
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NOVOS DESENVOIVIMENTOS
NA TEORIA DOS SISTEMAS

De peoria dos sistemas fda-se apenas de uns trinta anos para ci.
Mas esse ctlrto periodo de tempo jf foi suficientd para retirar dessa de
signagiio quitlquer significado preciso. Tanto a peoria gerd dos sistemas
da biologic, coillo a teoria parsoniana dos sistemas gerais de agiio ne
cessitam dente r6tulo. Ainda serianl de cigar a cibern6tica, com vfirias e
bem difeientes gerag6es de desenvolvimento da peoria, assim como a
leona de planejamento dlt engenharia de sistemas, bem como a anfilisg
de f/z/2[rr/o r/p f/. Dificilmente se pods reduzir tudo isso a uin deilomina-
dor comum. A caracteristica permanente 6 talvez somente o faso de que
aqui6 selecionada uma unidade e anallsada dentro de suns fronteiras, ao

inv6s de, homo predomina na frsica, ser observado um sistenla de equa-
g6es, nunn contexto de relag6es. Mas tamb6m os ffsicos desenvolveram
teorias de sistemzls. Heinz von Foerster, por exemplo, publicou sells ar-
tigos sob o titulo, bonita e com duplo sentido, de "observing systems:
a observagiio dc sistemas de observagiio.

Nesle curio trttbalho Hilo posso, nem quero tentar, descobrir a teo-
ria dos sistemas correta ou mesmo produzir ordem neste ceos de opini-
6es pflrcialinente atuais e parcialmente superadas. O que me interessa 6
encontrar descobertas e inveng6es conceituais feitas neste gigantesco
domingo dit peoria dos sistemas e transfers-las para o campo da sociolo
gia. Minha imptessiio 6 ii de que aqui esbogaram-se, em tempo records,
desenvolvimentos intelectuais fascinantes, enquanto a sociologia, depois
de um florescimettto nos anon 50 e inicio dos 60, da hoje uma impressiio
bastante est6ril, sempre remoendo os velhos ossos dos clfssicos e pro-
duzindo clados que itiio deixam perceber nenllum questionamento teori-
camente orientado.

Pzlnt mens ob.jetivos 6 suficiente partir de uma ddbre/ZGa, ou se.ja, a
diferenga entry .vfs/e//ia e a//zhfenre. Este 6 um ponto de partida muito
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importtlnte e fortemente restritivo, de acordo com o qual, a teoria dos
sistemas Hilo se ocupa simplesmente com objetos especiais, isto 6, piste
mas, em contraste com quaisquer outros objetos. Ela ocupa-sc com o
mundo. visto com o auxflio de uma diferenga especifica, ou sega, aquela
entre sistema c }lmbiente. Ela ablange, portanto, tudo o que exists, has
somente com a condigiio de que seja indicado, a cada vez, se se grata de
sistema ou de ambiente.

I'rata-se, portanto, de um programa de teoria simultaileamente
//ziversa/£.9la e especglco, para usar uma fornlulagfio da peoria das "pat-
tern variables" de walcott .Parsons. Trata-se de uma teoria global (We/f-

fheorfe - N.T.), que nio deixa de fora nada do que exists; mas, simul-
taneamente, da aplicagiio de uma diferenciagiio bem-especifica (em
contraste com muitas outras interminfiveis diferenciag6es) que obriga
a indicar exatamente, a coda vez, de qual refer6ncia do sistema se par-
te e qual 6, vista }l partir de um determinado sistema, seu ambiente. Sc
quisennos fazer uso de uma formulagiio kinda maid gerd, pode-se de
signer a abordagem homo te6rico-diferencial (dil#bre/zz - /heo/efisc/z
N.T.). O fundamento jaz na diferenga entre sistemas e ambiente - uma
diferenga decorrente de sua natuleza de categoria, no sentido aristot6
lido do terlno, com a quala inconcebivel unidade do mundo 6 decom-
posta. E todd acumulagiio de conhecimento depends da classificagao
como sistema ou ambience, respectivamente. E possfvel partir, obvia-
mente, de outras diferenciag6es, tais coma entry bem e mal ou, maid
recentemente, entre homem e mulher. Mas quando se parte de uma outra
diferenciagiio, constr6i outros objetos, fda-se de outras Coisas, obser-
va-se outros fen6menos. Uma discussiio imediata se torna entiio sem
sentido, sendo a 6nica questlio possivel a de qual construgiio torna al-
cangfivelmaior complexidade.

1 1

As bases da peoria dos sistemas, condo ja mencionamos, se alteram
radicalmente desde os anon 50 e 60. Numb visiio sint6tica chama atengio

que o tema com o qual estiverain relacionadas as inovag6es fiutfferas sem-
pre foio da diferenga entry sisteinas e ambience e nlio simplesmente o ob-
.veto sistema. Query ilustrar isso com base em exemplos sclecionados e,
ao mesmo tempo, fundamentar, porque a abordagem te6rico-diferencial 6
mats fecunda do que a reference a abordagem te6rica do objeto.

Uma abordagem te6rica que tem por refer&ncia a diferenga (df#e-
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re/zz - f/zeo/effsch N.T.) 6 mais fecunda do que a que tem por refer&ncia
o objeto (oqek/ - f/zeoreffsc/z - N.T.).

a) Conlego com um exemplo dimples, a diferenciagiio entre /zzdqzff-
rzas felt,luis e /ndqz/f/zas a rro-refers/zcials, que Heinz von Foerster gosta
de usar. Por "mfiquina" entende-se simplesmente fung6es de transfoima-
giio, nico necessariamente aparelhos mecanicos, mas tamb6m c6rebros
ou cglculos matemliticos. Miquinas triviais transformam, sempre da
mesma maneira, /npilrs em o rzp rfs . Se o fnp zf 6 repetido, obt6m-se o
mesmo ozrfpzrf - ou ha um erro e a maquina piecisa it para o conserto.
Mfiquinas auto-referenciais, ao contrario, tornam seu o rzplfr dependen-
ts de seu respective estado, por exemplo, do estado que decorre das ope
rag6es rec6m efetuadas. Elas produzem com os mesmos fnpt/fs, depen-
dendo de sua pr6pria situagfio, resultados completamente diferentes.
Mliquinas triviais silo confiiveis e, contanto que nico defeituosas, ope-
ram de forma previsivel. Maquinas auto-referenciais nico silo confifveis.

t6m humor instiivel, sio de carta forma mfiquinas hist6ricas e podem,
portanto, ser tamb6m criativas. Blas nico podem, contudo, ser programa-
das para a criatividade. Blas nico silo previsivelmente criativas, mas sim
aleatoriamente criativas.

b) Esse diferenciagiio tem a ver claramente com o naodo polo qual
os sistemas estEio ligados a seu ambience. lsso se mostra de forma kinda

mais clara na diferenciaglio proposta por FranciscoVarela, ou seja, aquela
entre acoplamento atrav6s de fnptf//ozrfpllf e acoplamento atrav6s do fe
chamento ou circularidade de suas pr6prias operag6es internas. Acopla-
mento atrav6s de inplr//ot/rpzr/, isto 6, por meir de resultados especifi-
cos, 6 ficil de engender. Mas o acoplamento por fechamento, atrav6s da
pura circularidade interna, ou kinda, acoplamento por meio de desaco-
plamento das operag6es internas?Aquise mostra, numb forma ainda nfio
completamente amadurecida, uma nova id6ia que nos leva ao nQcleo da
inovagiio te6rica

c) Na pesquisa do corel)ro saba-se, desde hii tempo, que este fun-
ciona quash sem contato com o ambience. Ele utiliza uma linguagem
operativa de base e16trica, para a qual nio existe equivalents no ambien-
ce. Ele 6, como se diz, codificado cle modo indiferente, ou seja: utilize o
mesmo typo de operagfio para ver, ouvir, sentir e cheirar. As respectivas
diferengas qualitativas silo produzidas primeiramente no c6rebro. A]6m
disso, a capttcidade do c6rebro baseia-se numb enorme diferenga quan-
litativa, que 6 kinda aLmlentada no ser humano. A cada porto de contato
com o ambiente correspondent cem mil pontos de contato para opera-
g6es internas. Finttlmente, lamb6m o mundo peculiar do trabalho do c6-
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rebro 6 indepeildcnte do tempo dos processor do anlbienle, o que signi-
fica que o c6rebro is vezes Hilo 6 rapido o suficiente e por isso precise
concentrar-se numil percepgiio preferencial de mudanga. Saba-se tam-
b6m que os movimentos do atnbiente na linguagelll silo representados
nio por variagiio, mas por express6es constantes, por excmplo, a pala-
vra ''movimento

E surpreendente que a peoria filos6fica do cunhecimento nfio tenha
tlt6 hole notado estes fatos. Poderia-se pensar em Kant: mas aqui justa-
tnente Hilo se trata de condig6es fra/zsce/zde/zeal.s do conhecimento e//z-
pfrfco e sim de conhecimento e//zpfrfco. Dino de outro modo: a modcrna
peoria do conhecimcnto nico trabalha com a diferenciagiio empirico/trans-
cendental e sim com a diferenciagiio sistema/ambiente. Visio en] re
trospectiva o transcendentalismo da peoria do cotlhecimento apltrece,
portanto, coma dina saida dos embaragos, a qual tornou-se sup6rflua atra
v6s de concepg6cs te6ricas e empirical mills recentes.

De qttalquer foiina as conseqii6ncias silo suficientemente descon-
certantes. Todos os sistemas cognitivos (e/kc/z/zc/zdc/E - sys/e/ne - N.T.)

operaiil coho sistenlas regis no mtmdo real. lsto vale para organismos
simples, para ii consciencia, pain a comunicagiio da sociedade huma-
na. IMas suns operag6es cognitivas, suns observag6es e naturalmente
tamb6in suns percepg6cs fundamentals-scjustamente num desacopla-
mento dessa rcitlidade. N6s conhcccmos o tnundo extenlo apenas por-
que o acesso a ele 6 bloqueltdo. O conllecimento nico 6 um lipo de ima-
gem do ambiente no sistema, ]TiaS formagiio de construg6es pr6prias,
de complexidade pr6pria que Hilo pods ser estruturada e ments Hindu
detenninada, mils apenas irritada pelo ambiente. A comprovagiio de
ulna complcxidade cognitiva coda vez nlaior sob condig6es puramen-
te intelnas serve cnt£io homo substitute pantuma orientagao atrav6s do
ambience, a qual, nessas dimens6cs, Hunch poderia ser obtida direta-
mente ou lla forma de ordenag6es ponte a ponte. N6s conhecemos a
realidade por que somos excluidos deja - como do paraiso. Ou, para
formularmos novamente de forma paradoxal: os sistemas cognitivos
operas canto sistemas abertos ao ambiente, por que e na medida em
que opcram fechados de modo auto-referential. Ser aberto fundamen-
ta-se em ser fechado.

d) Uma outra inovagio 6 indicada polo conceilo cle autopoi6sis.
Apesar de o coiiceito ter aulor, isto 6, Humberto Maturana, j:i se encon-
tntettl poucos }liios de discussiio muitas vers6es diferentes, utilizttg6es e
mal-cntendidos. O conceito deve designer a circularidade (la auto-repro-
dugiio - inicialmente no interior dc c61ulas vivas e apes, no interior de
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organisinos, e finalmente, at6 mesmo em outros sistemas, quando se pode
mostrar que des cont6m as respectivas caracteristicas.

Jg por volta de 1960 foidiscutido o conceito de auto-organizagao.
Ele cliz respeito, por6m, apenas a formagiio de eslrtl/ z/as em sistemas e
afirma q ue determinados sistemas (inclusive mfquinas como, por exem-
plo, computadores) podem former des mesmos suas pr6prias estrutu-
ras, ou at6 que, no cano de sores vivos somente podem operar sob estru-
turas por CIGS mesmos produzidas.

O conceito de autopoi6sis vai num aspec]o essencia], a16m disco e
por esse raziio era necessfria uma nova palavra. O conceito de autopoi6-
sis transfere a id61a da autoprodugfio das estruturas para os elementos
do sistema. Nos texton em ing16s fda-se de modo pouco claro em "com-
ponents". Sistemas autopoi6ticos silo sistemas que precisam produzir, des
pr6prios, sodas as unidades que necessitam para a continuidade de suas
operag6es. BIGS operam, obviamente, num mundi sem o qual nio pode-
riam existir e sodas as suns operag6es pressup6em, a cada momento, um
acoplamento estrutural a este mundo. Mas este acoplamento nico jaz ao
navel das pr6prias operag6es, no cano do c6rebro, por exemplo, nico ao
nigel dos processes neurofisio16gicos e sim ao navel da quimica que ape
nas estimula estes processos.

Pods-se tamb6m dizer: tudo o que funciona como unidade para os
sistemas autopo6ticos, inclusive os elementos 61timos das suas pr6prias
operag6es, nico mais passiveis de serum dissolvidos, 6 produzido polos
pr6prios sistemas e nico pode ser obtido do ambiente homo fnptfr. Ne-
nhum sistema vivo vive gragas ao fornecimento de vida por parte do
ambience. Mas, e aqui este uma tess muito mais revolucionaria, o mes-
mo vale tamb6m para sistemas processadores de informag6es. Nenhum
sistema de processamento de informag6es pods obter informag6es a partir
do ambiente. Informag6es sio sempre construtos internos. lsso ja se va
no fato de des oferecerem selegiio, atrav6s da comparaglio com possibi-
lidades; e surpresas, atrav6s da comparagfio com expectativas. O hori-
zonte dessas projeg6es 6 sempre uma construgiio pr6pria do sistema, em
61tima anglise uma construgao do mundo. Ele diverge de sistema para
sistema e ntio pods ser importado a partir do ambience.

Ter-se-g tornado claro que isto tamb6m 6 uma peoria de sistemas
fechados auto-ieferenciais e que ela mant6m relag6es estreitas com a
teoria construtivista do conhecimento. Maturana, que chama qualquer
cantata externo de uin sistema ja de "cogniglio", tio logo o sistema se
oriente por ele, desenvolveu isso a sua maneira, com a ajuda de uma te
orin da linguagem e, com base nesta, de uma teoria da observagao. Aqui
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Hilo posco entrar em maiores detallles sobre o fema; ao contrlirio, tenho
que me conlentar com a indicagiio dessas fontes n£io-clgssicas da nova
peoria do conhecimento, tami)6m chanlada de cog'nl/lve scie/zce.

e) Meu pr6ximo ponte trata da 16gica de George Spencer Brown,
ainda illuito descon]lecida at6 por parte de fi16sofos e ]6gicos. Trata-se
lnesmo dc umtl 16gicti? Em dodo caso ela tem a forma dc um cilculo. Mas
ela Hilo trUtH de entinciados, que podem ser verdadeiros ou falsos, e sim
de operag6es que processam diferenciag6es e designag6es; ou sega, uma
16gica ilfio estacion£iria, ila qual o tempo desempenha um importante
papal. Ela comega com a tele segundo a qual 6 precise encontrar uma
diferenciagiio para tornar possivel uma designagiio. Qualquer lipo de di-
ferenciagiio 6 suficiente. Mas aqui jaz um paradoxo,jlique a diferencia-
g£io com a qual se inicia deve, mas nfio pode, diferenciar-se dela pr6pria;
do contrgrio, nico se poderia comegar; do contr£irio, coho diz Spencer
Brown, ela Hilo serif uma forma. Por esse raziio pode-se conceber esta
16gica como clilculo panto processamento de uma paradoxia, como cons-
trug£io de uma arden complexa, na qual o paradoxo escamoteado no ini
cio pods entiio aparecer. Ele aparece coma "re-entry" - como uma re
introdugao da diferenciagiio naquilo que foi diferenciado atrav6s dela.
A difeienciag£io ocorre, bois, duplamcnte: coma forma que rec6m torna
possivel as designag6es e como forma na forma. E a mesma diferencia-
giio e, ao mcsmo tempo, uma outral

A priineira vista into tem muito pouco a ver com a peoria dos siste-
mas. Mas quando se aceita que a peoria dos sistenlas nada mais 6 do que
a sugestiio de uma determinada diferenciagiio, ou deja, aquela entry sis-
teina e ainbieilte, as conex6es tornam-se visiveis. Mesmo que a peoria
dos sistemas na sua forma gerd surja como nico calculabilizada e, por
enquanto, tami)6m Hilo posslt ser apresentada coma clilculo, ela pods in-
curporar a id6ia da "re-entry", para expressar a paradoxia da sua pr6pria
diferenciagfio. Sistemas podem realizar no sistema uma re-entrada da
difetenga entry sistema e ambiente. Ries podem orientar-se "internamen-
te" pda dgb/e/z€rr entre sistema e ambiente. Eles "produzem" esse dife-
renga unicamente polo faso de opelarelll e de encadearem uma operagiio
I outra. Elem "orienlam(sica ' suas pr6prias operag6es, a medida que as
identificam como pr6prias, de acordo com este diferenga e as diferen-
ciam daquilo que consideram seu ambiente. E a mesma e simultanea-
nlente outra diterenga. E nina paradoxia expressa como forma "porque:
o sistema opera coma "unidade"

Quando se aceita que a peoria dos sistemas 6 para ser praticada homo
diferenciagiio, 6 preciso que haja, logicamente, um quadro te6rico de
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refer6ncia mais gerd que seja capaz de mostrar que judo depends testa
(ou de outra) diferenciagiio. Aqui poderia-se pensar na necessidade de
fundamentar todd pesquisa cientrfica em termos de uma peoria do conhe-
cimento. Mas n£io se dove, entEio, abordar a teoria do conhecimento ou a
peoria da ci6ncia de forma dogmatica, coma parte de axiomas indispen-
saveis, necessariamente verdadeiros, como condigiio da possibilidade de
conhecimento, vilida a partir de si mesma. Jf que a pesquisa se op6e a
si pr6pria em funcionamento, coma sistemas, s6 pods ser levada em conga
uma fundamentagfio circular. A peoria do conhecimento que se exige aqui
6, entfio, simultaneamente premissa e resultado da pesquisa te6rica - sis-
t&mica. Ela results do fato de que, na pesquisa sobre sistemas, aprende
se tamb&m algo a respeito da pr6pria pesquisa e de que, nico se pods afir-
mar outra coisa, a teoria dos sisteinas 6 teoria universal, ou seja, aplicg-
vel lamb6ln a si pr6pria.

Pods-se, pois, com a ajuda do conceito de diferenciagiio como ele-
mento da pragmlitica do designar, observer, formular diferenciag6es a
ele relacionadas, homo por exeinplo, a diferenciagao entre identidade e
diferenga. Nesta volta idiferenciagiio da diferenciagiio chock-se, contu-
do, com paradoxias - polo menos quando se mant6m a intcngiio de uma
teoria lmiversalista, aplicavel a ela mesma e a tudo o mais. E entio pre
asa-se substituir a fundamentagiio axiomitica (transcendental, razoavel,
etc.) do conhecimenlo por uma fundamentagiio paradoxal.

f) Outros desenvolvimentos te6ricos, um Qltimo panto de meu tra-
balho, partum da concepgiio de que a teoria dos sistemas forma usual-
mente um sistema de refer6ncia pain analisar, mas que nenhum sistetna
exists homo inico no mundo. Nem a teoria do conhecimento nem a peo-
ria dos sistemas aceitam uma posigiio solipsista. Mas como evita-la ?

Uma possibilidade jaz na concepglio de que diferenciag6es coma
"eu e os outros", "sistema e ambiente", "bom e mau", "verdadeiro e fal-
se", podem ser escolhidas arbitrariamente, ou melhor, precisam ser es-
colllidas de fonda arbitrgria. Sistemas comegam com a opgao por simes-
mos e por isso, necessariamente, de forma diferent.e. lsto lava a um con-
ceito de mundi policontextual, com o quaIGotthard Giinther, ainda com
base na filosofia do sujeito, formulou uma teoria da maioria de sujeitos,
perseguindo-a nas suns conseqii6ncias 16gicas.

Complementannente surge hoje o que se chama de cibern6tica de
segunda geragiio ou tamb6m seed/zd order q'beP/!erfcs, into 6, uma peo-
ria dos sistemas de observagiio que observam outros sistemas de obser-
vagao. Eu jfihavia citado o titulo do livro de Heinz von Foerster que re-
sume isso numb formula habilidosa : observe/zg sys/e/}zs.
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CHUA sistema dc observagiio precise usar a diferenciagao da qual
parte quake coma punta cego (b/indo/z f'/eck - N.T.). Ele s6 pode enxer-
gar com a ajuda dessa diferenciagiio , ou seja, ver apenas o que pode ver
com o auxilio clessa diferenciagiio. Ele nico pode ver o que ele nio pods
ver. Ele pode, naturalmente, trocar as diferenciag6es que utiliza, quando
possui para tal uma complexidade suficiente; mas, mesmo assim, nunca
pods observer, sem diferenciar-se a si pr6prio do ambiente. Tamb6m uma
auto-obervaglio s6 6 possivel com a ajuda da diferenciaglio do pr6prio
sistema em relagiio ao ambience.

M as OI/frus sisteinas podem utilizar ou/ras diferenciag6es para ob-
server o slstema de observag:io. E como um sistema com ambiente no
ambience do sistema que observa o observer. Um pensamento com enor-
me alcance para as ci6ncias sociais.

Desse modo 6 possivel reformular a crrtica da economia politico
dc Marx e tamb6m a critics da consci6ncia repressora e sublimadora de
Freud. Nos doin cason trata-se de uma obsewagiio que se especializou
em observer aquilo quc os sistemas de observaglio nico podem observar.

Os names de Marx e Freud aparecem aqua apenas como exeinplos
de uma inovitg£io, muito influence e de grande efeito, do pensamento
lnoderno, e olhando letrospectivamente, chama atengao que a peoria ofi-
cial do conhecimento teve dificuldades insuperfveis com essa forma do
observer de observag6es, do descrever de descrig6es, do conhecer sobre
o conhecimeilto. lsso demonstra uma discussiio longa e improdutiva so-
bre "sociologia do conhecimento", assim coma sabre o estatuto, proble-
mlitico do porto de vista te6rico-cientffico, da psicanalise. Dito rigoro-
sainente: justamcnte aquela inovaglio que caracterizou o pensamento
moderno, ein contraste coin today as tradig6es, precisava ser proibida do
ponto de vista da teoria do conhecimento.

lsso porte ser modificado com a ajuda dos conceitos te6rico-sist6-
micos }iqui esbogados. Em 61tima anflise, CIGS levant a uma peoria gerd
da observagiio recursiva de observag6es, para a qual Hilo existem lnais
nenhum lipo de posig6es absolutas, de posig6es subtraidas a observagfio,
de pontos de partida vistos homo tlnicos corretos; into 6, tamb6m nenhu-
ma raziio, ou deja, tamb6m nenhum lipo de certezas transcendentais, mas
sim apenas diferenciag6es operacionalmente colocadas que possibilitam,
a coda vez, cognig6es sist6micas especfficas, mas tamb6m, justamente,
observag6es e clescrig6es daquilo que para outros sistemas 6 inacessivel
a parter de outros puntos de partida
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I I I

Concluo aqua illeu trabalho sobre novos desenvolvimentos na peo-
ria cios sistemas e aclescento apenas algumas observag6es sobre a dis-
cussiio na sociologia.

Atualmente ela est:i dominada por controv6rsias completamente
sem sentido.Ainda 6 possivel aceitar que }\ peoria dos sistemas seja apre-
sentada como u m paradigms entre outros,jlique isso ela mesma diz.'Ela
se constr6i sabre uma determinada diferenciag:io, ela 6 uma peoria uni-
versaljstica especifica. Masa hg outras 7 lsso scrip dc deselar com urg&n-
cia. Mas quando se olhlt mats de perth v6-se que o grau de desenvolvi-
mento e a exatidio conceitual das alternativas deixam muito a desejar.
lsso vale especialmente para a "peoria da agro", construfda sabre um
conceito de individuo pouco preciso( explicitado de carta forma somente
atrav6s da indicaglio de tratar-se de pessoas). A tlnica alternative para a
peoria dos sistemas parece-me estar numb pesquisa empirica relativamen-
te sem teoria, que trabalhe com hip6teses ad /zoc, cujo m6rito significa-
tivo nfio deveria ser subestimado. Interesses te6ricos universalistas silo.
tamb6m na sociologia, interesses especiais diferenciados.

lsso dino, 6 precise admitir que a elaboragiio socio16gica dos con-
certos te6rico-sist6micos kinda este no initio. O relato sobre os novos
desenvolvimentos que eu tentei oferecer mostra nico s6 o que serif pos-
sivel, mas tamb6m o que ainda nio foi feito.

Como podem sistemas sociais serem concebidos como sistemas fe.

chados que s6 podem operar de forma auto-referencial? Quais sao, para es-
ses sistemas, os elementos 61timos, n:io mats passfveis cle serem decolnpos-
tos? Como 6 possivel explicar que sua autopoi6sis funciona sem contato
cognitive com o ambiente, mas com acoplamento estrutural a ele e pods ser
evolutivamente exitosa? E o acoplamento estrutural a um ambiente nio aces-

sivel cognitivainente um conceito com o qual se pode esclarecer a relagao
entre sistema social c consci&ncia ou entre sistema social e individuo?

Perguntas sabre perguntasIMesmo quando se acompanha um pro-
grama de pesquisa te6rico-sist6mico 6 perfeitamente possrve] que, no
desenvolvimento da teoria, se busque diferentes caminhos, que se tome
diferentes decis6es, que se experimente diferentes solug6es para os pro-
blemas. Importante 6, sobretudo:

a) a decislio a favor de um programa te6rico-universalista, referen-
ciado ao mundi;

b) a escolha da diferenciagiio sistema/ambience coma fundamento
e caracteristica de identificagiio da teoria, e
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c) a capacidade de observai descnvolvimentos na teoria gerd dos
sisteinas c tornli-la 6tilpara a sociologia.

A16m d ipso, considero ser fecundo conceber o elemento altimo, que

6 produzido nos sistemas sociais e reproduzido atrav6s de ucla rode dos
mesmos elementos, Hilo coma pessoa, nem como papal, nem coho agtio,
mas sim como comunicagiio. Comunicagiio silo operag6es sociais coln-
puls6rias. Silo constituiveis somente atrav6s de uma reticulagiio recursi-
vti com outras comunicag6es. (Elas nlio ocorrem isoladamente). Sua rea-
lizagio forma sistemas atrav6s da combinagiio seletiva com outras co-
municag6es, na medida cm que co-produz uma diferenga com relagiio
ao ambience. lsso pode ser facilmente testado: 6 possivel diferenciar co-
inunicag6es facilmente de outros ruidos e percepg6es, mesmo da percep '
Qiio do conlportamento nico-comunicativo de outras pessoas.

Uma vez que se decide por essc caminho, torna-se f:icil tninsferir
para a sociologia sodas as inovag6es importantes da mais recente peoria
dos sistemas. Sobietudo produz-se um conceito inequivoco da socieda-
de e, com isso, umti teoria do sistema social dais amplo, a qual sempre
fracttssou na sociologia vigente coin base nas considerfiveis diferengas
nacionais, culturais, regionals e politicos. Tudo isso pods agora ser tra-
tado homo diferenciaglio social interna, por exemplo, coillo diferenga na
extensiio da participagiio nas vantagens e desvantagens da moderns ci-
vilizltgiio. Decisive 6: a sociedade 6 o sistema social,inais amplo de re-
produgiio da comunicagfio atrav6s da comunicagiio. E um sistema ;\uto-
poi6tico. Ela 6 um sistema fechado, auto-referential, jii que Hilo exists
nenhunla coinunicagiio entre a sociedade e seu ambience, por exemplo,
entry }l sociedtlde e pessoas que vivem individualmente. lada comuni-
cagiio 6 uma operagiio interns :l sociedade, 6 produgiio de sociedade e se
exp6e coma acontecimento empirico, Hilo somente a continuagao, mas
tamb6m ii observagiio atrav6s de outras comunicag6es. Nests sentido a
sociedade modernti alcanga uma complexidade que Ihe permite repro-
duzir m61tiplas autodescrig6es, nico passiveis de serum integradas, e, si-
nlultaneamente, observer atrav6s de descrig6es das descrig6es que isto
acontece. lsso significa, ao mesmo tempo, que 6 precise renunciar a uma
6nica correta representagao do sistema, no sistema da sociedade na so-
ciedacle. No lugar da exposig£io competence surge a redo recursiva das
observag6es e descrig6es; e, no lugar da verdade objetiva, que pode ser
conhecida e autoritativamente preconizada, surge a seqiiCncia temporal
das respectivas comunicag6es e um procedimcnto de selegiio evolutiva
daquilo que, sob condig6es em mudanga, dove poder convencer.

Preciso contentar-me com essas cscassas alus6es. Eras devem ape
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nas indicar que outfits elaborag6es silo possiveis e que, eln tal empreen-
dimento, silo encontrados muitos tomas, que se pods reconhecer coho
idegrio socio16gico cl£issico, homo deja a questiio sobre a "ess6ncia" do
social e das condig6es da possibilidade da ordem social, a questlio sobre
as estruturas do sistema mais amplo, a questiio sabre a sociedade mun-
dial ou a questiio sobre a relagfio entry individuo e sociedade. Em todos
eases sentidos a sociologia contemporfinea demonstra claros sinais de
fadiga. Estamos visivelmente cansados de despender sempre novos e inQ-
teis esforgos com relagiio a essas velhas quest6es. Elas desempenham
no ensino kinda un] cerro papel, mas quase nenhum na pesquisa. Orien-
tal-se pda teoria dos sistemas poderia contribuir aqui para crier novos
estimulos e sobretudo novo inimo.
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SOBRE OS FUNDAMENTOS TE6RiCO-SiST£MiCOS
DATEORIADASOCIEDADE

No final do nosso s6culo parecem estar esgotadas as possibilida-
des da sociologia clfssica para descrever a sociedade moderna. Os clgs-
sicos, contudo, dominam, como sempre, as discuss6es te6ricas da soci-
ologia e encontrtt-se at6 a concepgiio de que, com isto, estariam estabe
lecidos, na verdade nico os detalhes, mas certamente as perspectivas fun-
damentais.' O que serve de consolo & a ren6ncia a qualquer tipo de "or-
todoxia", mas cllama crescentemente a atengao a discrepancia em rela-
giio is experi&ncias atuais que fazemos com a sociedade contemporanea.
Novos tomas, como problemas da ecologia e problemas do fluxo mono
tfrio internacional, problemas de um regionalismo e internaCionalismo
que burlam a ordem estatal, problemas dos desequilibrios do desenvol-
vimento e problemas com um novo e renitente lipo de individualismo
ficam entregues a ulna literatice socio16gica ou tamb6m aos movimen-
tos sociais. Modus intelectuais - atualmente, por exemplo, a pesquisa
sobre situag6es de risco ou de estimativa das conseqti6ncias da tecnolo-
gia - silo acompanhadas de perto, mas nico deixam nenhum rastro no de.
senvolvimento da teoria socio16gica. Falta uma teoria da sociedade que
seja polo memos de album modo adequada.

As retlex6es a seguir t&m por objetivo examinar se, e em que me
didn, novos desenvolvimentos na peoria gerd dos sistemas podem ofe-
recer estimulos para essas quest6es. Essas fontes estiio fora da pesquisa
socio16gica especializada, e tamb6m fora dos esforgos que silo designa-
dos coma "filosofia". Por essa raziio, n£io 6 fgcil reconhecer sua relevin-

cia. E 6 necessfiria uma abordagem com aguda capacidade de abstragao
para prepare-las para uma avaliagiio socio16gica. N:io estamos pensan-

Assinl, por cxcmplo. na discussiio americana sobre o "Ncofuncionalismo", estimulada
sobrctudo por J. Alexander; mas tamb6m no, ainda crescente, culto aos cl£issicos e sous
csforgos exeg6ticos, este.jam CIGS oricntados a M. Weber, a E. Durkhcim, a G. Simmelou

ocup:idol cori a dcscollclla c rcvalorizaglio dc tlgtlras daquele perfodo.
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do em nenhum lipo de analogia, nem em uma tntnsposigiio, mesmo que
metaf6rica, de modelos de m£iquinas ou de modelos de organismos. Es-
peiamos que isso pique claro com as considerag6es a seguir.

Apenas a partir dos anos 50 fda-se, em dimens6es significativas,
de uma ''teoria dos sistemas". Naquela 6poca o panto de partida estava
no enunciado ditentropia da termodinfimica e em pesquisas que podiam
mostrar que e coma "sistemas abertos" podianl esgrimir-se da inorte t6r-
mica, desenvolver neguentropia, estabilizar desequilibrios, induzir pro-
cessos morfogcn6ticos, transformar I/zpzrfs eln OElrpzrrs e produzir ''order
from noise". Vista de forma retrospective, a ruptura fundamental estava
no faso de que o esquema tradicional do dodo e saas panes havia sido
substituido pda diferenga entre sistema e ambiente. A antiga diferencia-
clio do dodo e suas panes p6de ser incorporada sem perdas e reformula-
da como teoritt da diferenciaglio do sistema, ao mesmo tempo em que se
podia mostrar (sobretudo nas anglises de organizag6es) que a forma da
diferenciagiio interns varig com as relag6es externas do sistema. Portan-
to, toda ordem depende da manutengiio de fronteiras, mas fronteiras silo
permeaveis - deja a energia, seja a.informagiio.

Apesar de tocla a consci6ncia sobre a inovagfio te6rica, a diferenga
sistemtl-ambience (System-(.//}zwe/f- N.T.), enquailto tal, permanecia,
contudo, Hilo tematizada. A peoria oscilava entre um conceito concreto e
unl concerto apenas analitico do sistema e saas fronteiras. Os sistemas
forum vistos cumo un] Lipo especial de ob.jetos e a teoria dos sistemas
entendida como uma descrigiio disses objetos. Daisurgiam interminfi-
veis controv6rsias sable o alcance da teoria dos sistemas, bem como uma
po16mica, eill parte hunlanistica, em parte politico, contra exig6ncias te6-
ricas exageradas e contra a transposigiio da teoria dos sistemas para ques-
t6es humanas e sociais.

Pode-se admitir que, at6 entiio, a teorla dos sistemas nio tinha const
guido fornlular, com suficiente radicalidade, a diferenga entry sistema e
ambiente. Atuzllmente estiio disponiveis para isso inelhores possibilidades

Para este cstigio da disctissiio vc.la a posig5o(kinda nio modillcada) de Habcrmas, 1985.

p. 390 e ss., ou de Lilicnleld, 1 975). A pcrda de I)rcstigio da peoria parsoniana dos siste-
nias gcrais clc akio, maid ou mcnos no mesmo pcriodo, na verdade, nada tem a ver cod
este debate e o alualrcnovado intercsse em Parsons tamb6m nio contribuiu para o cscla-
recimcrlto dc (luest6cs fundaillentais da teoria dos sistcmas.
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que foiam desenvolvidas, no entanto, fora da teoria dos sistemas. lsso vale,
sobretudo, pztrit o ctilculo das fomlas desenvolvido por George Spencer Bro-
wn (1969).' Brown comcga com tl constatagfio de que aldo s6 pods ser de-
signtldo quando pode ser diferenciado. "Draw a distinction '' 6, portanto, a
primeira instrugiio de seu cflculo. O ato de diferenciar lava a marcagao de
uma formal que, em conseqti6ncia, sempre tem dois lados: o designado e
aquilo do qual 6 diferenciado. Aplicando-se a teoria dos sistemas serif pre
ciso dizer respectivamente: o sistema e seu ambience.' A forma, de acordo
coin isso, nio 6 a figura bela (ou menos bela), ela 6 a diferenga, 6 uma forma
com dois lados, 6 uma fronteira, cuja transposigao custa tempo

Marcada como forma, a diferenciagao torna impossfvel o acesso ao
"unmarked space". Ao inv6s disco ela deixa ver algo, ou seja, aquilo que
pode sel- designado pda diferenga com o outro. Cada tentativa, ao sair da
forma, de retomar para o "tmmarked space", precisaria tentar abranger a
unidade do diferenciado e tomaria assim a forma de um paradoxo.

Quando se aceita este ponto de partida te6rico da diferenga, pods-se
ver que o progiama de pesquisa da teoria dos sistemas nico grata de objetos
especiais, mas sim de um corte que 6 produzido atrav6s de uma cadeia tem-
poral de operag6es e que pressup6e o mtmdo como unidade do diferente
(come unmarked space no sentido de G.S. Brown), mas nunca mais o al-
ctmga, jfique todd o ato de designar pressup6e um diferenciar e togo dife-
renciar presstip6e um diferenciador. E s6 entio lorna-se possfvel pergun-
tar o quc acontece com o mundo quando nell e no interior de fronteiras
autodemarcadas se diferencia um sistema social, o qual tem a possibilida-
de de distinguir-se, ele mesmo, de outro e de designar, respectivamente, o
lado interno e o externo da forma assim produzida.

1 1

ladas as inovag6es importantes da leona dos sistemas referem-se
a etta diferenga entry sistema e ambiente e a tend6ncia vai no sentido de

3 Pzira uma aprcsctltaQio pormenorizada serif prcciso Iratar tamb6m de outras aborda-
gens radicais ditcrcncialistzis (por excmplo, a linlla francesa, que conduz da lingiiistica
dc Saussure atC i. Dcrrida).
' A ptiblicilQ:io dc G. S. Brown, nu vcrdade, nicrcceu imcdiata atenQiio nos cfrculos intc-
ressados cm cibcl n6tica c peoria dos sistemas e somcnle aqui, enquanlo que os 16gicos
nico v6cnl ucla nada dc novo e os fi16sofos nio tomanl conhecimento dela. Uma aplica-
Qio cxplicila a dilercnciagio sistcma ambience 6 cnconlradzi rec6m nos llltimos anon.Ver
sobrctudo Simon, 1 988. p.27 e ss.
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umii teoria cle sistemas auto-referenciais, operacionalmente fechados.
lsso deverii ser esclarecido com o auxilio de alguns exemplos.

a) Sol)retudo a neurobiologia e especialmente a pesquisa do c6re-
bro deram contribuig6es empiricalnente convincentes. O conhecimento
necessirio para isso origina-se em aspectos essenciais judo s6cu]o ]9,
embora lnostre novak facetas sob a interpretagao da peoria dos sistemas.
Os c6rebros utilizam uma "linguagem" pr6pria, uma forma e16trica pr6-
pria de processaillento de dados, que Hilo pods ser estendida ao ambien-
ce. Falou-se de codificagiio indiferenciada do processamento de informa-
g6es do c6rebro (Foerster, 1987, p.137 e ss.), expressando-se assim que
o c6rebro s6 pode trabalhai com as pr6prias diferenciag6es. Percepg6es
6ticas e actisticas silo processadas, por exeinplo, com os mesmos meios
e rec6nl o proprio c6rebro Ihes confers uma qualidade diferente. Conta-
tos com o exterior precisam, por esse raziio, ser produzidos num outro
meir (por exemplo, fotoqufmico); mas o c6rebro nio saba nada sobre
isso. Essa diferenga entry fora e clentro tamb6m pods ser comprovada de
maneira impressionante do ponto de vista quantitativo. Estima-se que a
um estfmulo de contato externo correspondem cem mil procedimentos
internos de processamento.

Em contrasts com os problemas clfssicos da teoria do conhecimen-
to, essas concepg6es Hilo levam de modo alguirLa conclusio de que um
corel)ro s6 exista como id6ia ou apenas subjetivamente. Obviamente 6
um sistema reztl, que depende de in6meras condig6es ambientais alta-
mente complexes, mediado atrav6s da vida do organisms correspondents,
mas tamb6m por meio de um ambience bastante intranqiiilo. Tanto mais
extraordinfiria, portanlo, a nogiio de que o fechamento operational 6 uma
condigiio real de qualquer conhecimento. S6 se pode conhecer o ambien-
ce, po/qzre (o idealismo dina: apesar de) Hilo se podel mantel com ele
nenhum contato operacional. A condigiio da aus&ncia de contato possi-
bility e 6 compensada zttrav6s de uma complexidade pr6pria e interna-
mente construfda.

Mas se esse ja 6 uma condiglio para o Irabalho do c6rebro, vale com
dais razfio kinda para todos os sistemas que se baseiam nele, ou deja,
para sistemas psiquicos (sistemas de consci&ncia) e sisteinas sociais (sis-
temas de comullicagiio). Estes silo, no entanto, diferenciados em sous
pr6prios fundamentos e s6 acoplados estruturalmente aos sistemas de
bens ambientes. A consci6ncia nico pods saber nada do seu c6rebro no
moineitto cle seu uso; e o mesmo vale para a relagiio da comunicagiio com
suns condig6es neuron)io16gicas e psiquicas respectivamente.

b) Em estreita conexiio com essas ieflex6es Heinz von Foerster di-
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ferencia mliquinas triviais de maquinas nico triviais. "lvlaquina" significa,
neste contexto cibern6tico, apenas: regra de transformagiio. M:aquinas tri-
viais tntnsformam um f/zpuf em ourpu/ de um determinado modo, previs-
to e passivel de ser repetido. Mgquinas triviais silo confifveis. Quando a
mliquina nico funciona, ou funciona de forma imprevista, ela esb estraga-
da e precise ser substitufda ou mandada para conserto. Mfiquinas nio tri-
viais silo m£iquinas auto-referenciais. Blas reagem sempre, tamb6m 1l sua
pr6pria situagao, a qual, por sua vez, 6 o resultado de suns pr6prias opera-
g6es anteriores. Dito de outro modo, trata-se de mfquinas hist6ricas que,
a coda operagiio, se transformam numa outra m:iquina. Essas mfiquinas sio
notoriamente inconfiaveis, jique, ao mesmo estimulo, de acordo com sua
condigao, podein produzir reag6es diferentes.s No cano das mfiquinas Hilo
triviais, a fungiio da transformagao, que regula o comportamento & uma
expressiio adequada de sua coinplexidade.

M aquinas i)iio triviais, mesmo com poucas possibilidades de i/z/2[r/s
e oirfpf/rs, tornam-se, por raz6es matematicamente compreensiveis, tito
complexzts quejg nico podem mais ser adequadamente descritas e sobre
judo prognosticadas. Lidar com das depends assim, por causa dessa in-
transpar6ncia insuperfivel, da emerg6ncia de um sistema de contato de
novo tips que obedece a estruturas pr6prias. No caso de sistemas psi-
quicos, que obviamente pertencem :l clause das miquinas Hilo triviais,
surgem, ao inv6s da transparCncia reciproca dos sistemas psiquicos, sis-
temas sociais, polos quais, e/n vez daqlre/e.s, 6 possivel guiar-se.

c) As teorias ztqui tratadas silo tamb6m chamadas, freqiientei)lentz,
de cibein6tica de segundo ordem e, assim, diferenciadas das forinas maid
}lntigas de uma cibein6tica da regulagiio.I'amb6m etta designagao refere-
se fio problems da circularidade. N6s mostrainos isso com o caso cllissico
cla regulaQiio da temperature de um ambiente (Raum- N.T.) atrav6s de um
termostato. O termostato 6 construfdo pant controlar a temperature ain-
biente e marta-la constants com a ajuda de um aparelho de aquecimento
ou refrigeragiio. Da mesma forma pods-se dizer que o ambience controla
o termostato; pris sempre que, e somente quando, o ambience mudd sua
tempenltura, o termoslato intra em funcionamento. O termostato contro-
la a temperalurtl do ambiente, a temperatura do ambiente controla o ter-
mostato: grata-se de uma relagiio sim6trica, circulttr. Nlio 6 possivel cons-
tatar nenhuma assimetria de controle no pr6prio objeto. Somente um ob

$ Por asta raziio I I.V. Focrstcr dirigiu a pedagogos a questiio sabre se seu objctivo real
Incntc devcria scr cducar sores hunlanos coma m€iquinas triviais, capazcs de dar as res
costas corretas a clctcrminaclas pcrguntas. Ver Foerster, 1985, p.12 c ss.
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servador poderli fixer-se, ele pr6prio, nulla perspective assim6trica; ou seja,
na qualidade cle t6cnico ou como habitante de um ambiente, poderfi prefe-
rir uma ii outra diregiio causal. Se algu6m quiser saber qual causalidade
vale", Hilo dove observar o sistema termostato-ambiente, dove observer o

observador ("second order cybernetics"). E teorias avangadas concluem,
a partir dai, que 6 absolutamente suficiente observar observadores em re-
lagfio ao que des observam e ao que des /zZio podem observar. A constru-
giio do mundi 6 ciilculada ao navel da observagfio de observadores e, tam-
b6m ipso, num sistema auto-referencial operacionalmente fechado. Adi-
cionalmente, e em estreitzl conexiio com a teoria do fechamento operacio-
na} como condigiio de qualquer cognigao, tratada acima no item a, ocorre.
porlanto, ainda lima segundo revolugiio epistemo16gica: a da observagiio
de segundo ordem num mundo pressuposto Hilo como comum, has como
tends perspectives diferenciadas.

d. Numb estreita articulaglio cientificft comas mencionadas inova-
g6es te6ricas, o neurobi61ogo chileno Humberto Maturana sugeriu de
signal sistemas vivos coma sistemas "autopoi6ticos".' A formulagfio foi
escolhida conscientemente. Ela acentua "poi6sis" (n£io "praxis") no sen-
tido gregg; ou deja, nico llm Heir que se auto-satisfaz e sim produgao; mas
}l obra produzida Hilo 6 um resultado externo ao sistelna produzido e sim
o pr6pno sistei[[a produzido. A c6]ula produz sous pr6prios elementos
ltrav6s da redo de sells pr6prios elementos.

Entrementes h:i muita discussiio infrutifera sobre se este conceito.

introduzido como definigfio da vida, devs ser restrilo :l biologia.' No en-
tanto, sem determinag6es te6ricas adicionais Hilo se pods decidir lima
questiio deste lipo. O maid importante, pois, 6, em primeiro lugar, ter cla-
reza sabre a inovagiio te6rica. Ela consiste na transposigiio do concerto
de auto-organizagiio do navel das estruturas para o navel dos elementos.
ou sqa, dos elementos 61timos Hilo mais passiveis de decomposigiio para
o pr6prio sistema. Formulado de um modo mais preciso isto significa:
judo o que funciona coho unidade para um sistema(estruturas, elemen-

Ver Malurana, 1982; c coho nina apresenlaQio conespondcnte da biologic escrita de for-

ma mats popular: Maturana c Varcla, 1987.Tailib6nl bascado neslc fuitdamcnto bio16gico
cxistc uma epislemologia cla observagio dc scgtinda ordcm coma conccpQio decorrente
para a ontologia ctlrop6ia(mas intcrTncdiada atrav6s de uma peoria da linguagem)
' O proprio hlaLuiiina, nao cxclui, a I)artie da conceilualidade, a extensio aos sisteiiias
comuniczttivos; mas clc }icrcsccnta(oralinente): sofia prcciso poder"mostrar". Exalamente
este dena cntfio a [aiel:a do soci61ogo. De rcsto, o conccito de sistema social 6 visio dc
oulro dodo cm N'laturana, Oli sc.la, no senn(lo dc uni grupo composlo de indivfdtios vi-
vos (isto 6, ntincil coma alilopoi6tico).
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tos, mas tamb6m o pr6prio sistemtl e o alnbiente do sistema) precise ser
produzido atrav6s do proprio sistema. Nico hli nenhuma importagiio de
unidade (ou seja, tamb6m nenhuma importagiio de informagiio) num sis-
tema e ]nenos aindit uma exportagiio. Naturalmente o pr6pno sistema
pods observar e descrever o mundo sob este pressuposto; mas into e e
permanece entiio sua pr6pria realizagiio

Nico hzi nenhuma caiacteristica dessa conceitualidade que obrigue

ti restringi-la ii biologia. Contudo, importantes diferengas entre sistemas
bio16gicos e sociais Hilo devem ser obscurecidas. A diferenga certamen-
te mats importante consists em que c6rebros, e antes doles maid ainda
sistemas psfquicos e sociais, silo sistem2\s completamente temporaliza-
dos. Ewes Hilo silo constituidos por subst:incias, mas sim por eventos (im-
pulsos nervosos, pensamentos, colnunicag6es) que, com seu surgimen-
to, iti desaparecein de novo. lsto tem conseqiiCncias de longo alcance,
de modo algum inteirilmente percebidas, para a fungao de estruturas. Pois
estruturas nico necessitam agora garflntir a replicagiio, inns sim, possibi-
litar a produgiio de scmpre novos, de sempre outros eventos. Quem pen '
sa, nico pensa sempre apenas o mesmo pensamento. Quem fda, nico devs
repetir-se. Em this sistcinas o tempojli cstli, portanto, incorporado ao navel
dos elementos (nico sends relevance apcnas no clgssico contexto de dis-
cussfio da "mudanga estrutural"). Trata-se nests sentido de sistemas di-
nimicos estliveis. E isto tamb6n] wplica que a evolugiio sociocultural,
em comptuagiio com a evolugiio bio16gica, se da muito mais rapida, por-
que ela, jli por raz6es da forma de autopoi6sis, estfi obrigada a uma con-
tinua produgiio dc descontinuidades.

e) Faz parte dos equivocos de lima, no meio tempo, ampla discus-
sEio sobre "autopoi6sis", que se atribua demasiado a um tinico conceito
(especialmentc pelos sous criticos). Compreende-se que um conceito
kinda nico 6 ucla peoria e que o conceito dos sistemas autopoi6ticos de
modo nenhum determine o desfg/z completo da peoria. Trata-se - como
dito sob b - de uma formulagiio da diferenga entre sistema e ambiente e
intimeras outras decis6es te6ricas que precisam ser kinda tomadas. Elms
Hilo silo estabelecidas atrav6s dente panto de partida, mas estio obvia-
mente sujeitas a condig6es de compatibilidade que, ao se chocarem com
is teorias cllissicas, podcln amir ena grau fascinante de modo inovador,
mas tamb6ni de modo confuso e irritants. Delta forma, por exemplo, a
peoria do conhecinlento precise ser liberty de pressupostos representaci-
onais e iefornlulada em bases construtivistas(sem que, com isso, se cain
na armadilha do solipsismo/ idealismo/ subjetivismo). Por raz6es exa-
tamente paralelas 6 preciso abandonar, na peoria da evolugao, o adapta-
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cionismo.* A evolugiio, na qualidade de selegiio rigorosa, nico conduz a
uma adaptagiio coda vez melhor dos sistemas a sells ambientes. ao con-

trfirio, ela experimenta com as possibilidades de construgao da pr6pria
complexidade em sisteinas autopoi6ticos, os quais, alilis, homo um ob-
servador pods constatar, precisam sempre ser adaptados ao ambiente, pols
do contrzirio iriam simplesmente parar de processar sua autopoi6sis.

Para comprovar a necessidade de conceitos adicionais escolho.
coma exemplo, os conceitos de acoplamento estrutural e irrilag£io. O
conceito de acoplalnento estrulural designs uma forma para interdepen-
d6ncias regulates entry sistemas e relag6es ambientais, que niio estiio
disponfveis operacionalmente, mas que ptecisam ser pressupostas. Im-
portance 6 a alta seletividade dessas formas. Elas nico abrangem, de uma
vez por sodas o ambience total do sistema. Assim, todos os sistemas de
comunicagiio estEio obviamente acoplados a processos de consci&ncia.
Sem consci6ncia illio hfi comunicagiio. Mas islo nlio significa que even-
tos de consciEncia (percepg6es, pensamentos) como tal ja possum ser
elementos de um processo de comunicaglio. O sistema de comunicagiio
pernlanece, em outras palavras, um sistema auto-referential operacio-
nalmente fechado. Acoplamento estrutural significa, por outro lada, e
acima de tudo que o acoplamento ambiental da comunicag3o estfilimi-
tado a sistemas de consci&ncia e que nico estlisubmelido a nenhum efei-
to fisico, qufmico ou bio16gico direto (nico intermediado atrav6s da cons-
ci6ncia). Com isto tornam-se compreensiveis, nio por tlltimo, os riscos
eco16gicos de um tal fechamento.

A distingiio altamente seletiva (e com isto evolutivamente improvfi
vel) de formal cle acoplamento estrutural fica clara quando se pensa que,
nests cano, trUtH-se de /i/zglrage/}z.9 Que os rufdos correspondentes e, res-
pectivamente, as figuras 6ticas (na escrita) surjam por das mesmas, 6 ex-
tremamente improvlive]. A dis]ingiio da ]inguagem explica-se a partir das
exig6ncias do acoplamento estruturalque rec6m surgem, por sua vez, quan-
do os sisteinas autopoi6ticos correspondentes ja existem. Se abstraimos o

*Sobre este pitralelo cnlre represenlacionalismo c adaptacionisrno e sabre a rejeiQ5o destas

duas tradig6es le6ricas(alilis, kinda coils walla dc clareza nas concepg6es decorrentes) ver
Varela, 1 984, p. 208 e ss.

'N£io posse tralar squid is conseqii6ncias para uma peoria da linguagenl. Em todo o casa
das ultrat)assaillo €imbito da linguagem saussuriana - jfi pelo samples cato dc ela justa-
mcnte nico prcssupor a linguagem condo sistema, mas apenas como mecanismo de aco-
plamento cslruturalentre sistemas dc consciCncia e sistemas socials.A concepg5o condo
um todd necessitaria dc csludos adicionais. Alguinas indicag6es podcrn tamb6m ser en-
conlradas en] Luhmatln, 1 988, [).884 e ss.

67



tempo, trftta-se, assim, de um fen6meno circular do condicionamento re-
ciproco enlre collsci6ncia, linguagem e sociedade. Na realidade exists em
sous fundamentos, naturalmente, um processo evolutivo.

O que acoplanlentos estruturais significam para a construgao do sis-
tema pode ser descrito com o conceito de it/'lfaGdo (Maturana diz "per-
Lurbagfio"). Irritagiio tamb6m 6 uma questlio completalnente interns ao
sistema. Nico hli nenhuma transfer&ncia de irritag6es do ambience para o
sistema,'" pris irritag6es se dao sempre e inicialmente a partir de diff
rcnciag6es e comparag6es com estiuturas (expectativas) internas ao sis-
tema sendo, portanto, - do mesmo modo que informagfio - necessaria-
mente produto do pr6prio sistema . Apesar disso, um observador pods
reconhecer que fonnas altamente seletivas de acoplamento estrutural tam-
b6tn canalizam situag6es de irritagiio e com isso infquenciam o processo
hist6rico de auto-estruturaQiio dos sistemas autopoi6ticos. Aqua reside
umtiimportante contribuigiio para o esclarecimento do ritmo( des Tem-
pos - N.T.) da evolugiio.

I'ainb6m a peoria da socializagao poder£i beneficiar-se deste aparato
conceptual, pois socializagio 6, por um lado, sempre auto-socializaglio no
sistema fechado da consci&ncia individual, inns, por outdo, no efeito glo-
bal, naturalmente Hilo independents do ambiente, o qual, aliiis, imp6e-se
nico operacionalmente, mas por meio de acoplamentos estruturais.

I I I

A sociologia desenvolveu-se nas Qltimas d6cadas em muitos c2tln-
pos de investigagiio de forma espetacular. Contudo, ela nfio conseguiu
elaborar uma teoria da sociedade, isto 6, uma teoria do conjunto das re
lag6es sociais (para nico dizer logo: uma peoria do sistema social mats
amplo). sodas as pesquisas, por exemplo, no imbito da estratificagiio e
mobilidade, organizaglio, juventude, constituigiio da familia, economia
monetgria e suns conseqii&ncias, etc., podem, naturalmente, ser relacio-
nadas ao conjunto das modernas condig6es de vida; mas asta relagiio
permanece obscure, enquanto nfio for elaborada para isso uma concei-
tuag!io adequada

E possivel super quc a raziio para este d(Weir esteja na coinplexi-
dade global do sistema, mas isto vida apenlis apontar ptua necessidades

" Coho scmprc, uli) obscn'odor llode evidentemenle dcscrcver isso, se ele se decide
mahler as corrcspondentes concx6cs causais coma dccisivas c a negligenciar outras
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de al)stragiio, com as quaid a ci&ncia estli familiarizada. Para aumentar
as dificuldades somlun-se a isso obst£iculos ao conhecimento - com Gas-

ton Bachelard poderia-se falar de "obstacles 6pist6mologiques" - (Baclle-
lard, 1947, p.13 e ss.) que se dino a partir de um predominio de conceitu-
}ig6es tradicionais, seinlintic?is e instrumentos de conhecimento que na
verdade, no estfigio atual da pesquisa, jii estiio ultrapassados. Tais res-
quicios da tritdigiio, os quais remontam at6 iantropologia e a filosofia
politicit da semfintictl da antiguidade europ6ia, silo fgceis de identificar.
Eu cite apenas og tr6s mais imporlantes:

i) A doutrina dit sociedade teria que lidar com pessoas, seja com a
esp6cie humana, sejft com o conlunto da llumanidade existente e suns
relag6es socials. lsto vida a implicar que pessoas concretas sho "panes"
dos sistemas socials com pele e cabelos, com cromossomos e neur6-

nios, com a consci6ncia e com a subconsci6ncia e isso multiplicado por
cinco bilh6es.

b) A doutriila da sociedade teria que tratar com unidades territoriais
para poder fazer justin I a esse problems do conjunto e tamb6m is impor-
tantes diferengas regionais. Os Estados Unidos e a ex-Uniiio Sovi&tica,
Paraguaie Uruguai, a ex-Rep6blica Democrftica e a Repablica Federal
da Alemanha seriam diferentes sociedades (talvez tamb6m: a Catalunha e
Castela, o Nordeste e o Sul do Brasil, etc.). As fronteiras das sociedades
seriam fronteiras territoriais, talvez at6 mesmo fronteiras politicos.

c) A sociedade syria um objeto que poderia ser descrito "objetiva-
mente'' atrav6s de um sujeito. A peoria da sociedacle serra, no sentido de

Durkheim, uma "ci&ilcia positive". Uma ci6ncia que tratasse deste obje
to poderia (apesar da crftica efetiva da economia politica por parte de
Karl Marx) negligeilciar suas pr6prias condig6es sociais ou neutralizg-
las atrav6s de truques de m6todo. Unl consenso lnetodologicamente ga-
rantido poderia servir coma equivalence funcional de um ponto de Ar-
quimedes para uma posigiio externa.

E dificil- em maier ou manor gran - abandonar esses pressupostos
do conhecimento e colocf-los num mused de antiguidades socio16gicas.
E pieciso saber - e este 6 um problema que tipicamente garante a conti-
nuidade dos this "obstacles 6pist6mologiques" - o que, entiio, passaria a
vader no lugar disses fundamentos. Minha tess 6 a de que os desenvolvi-
mentos jli esbogados da peoria dos sistenlas possibilitam este saito, pris
des silo capazes de mostrar que as premissas cllissicas silo imiteis e pot
que, e podem apresentar um desfg/z te6rico pain ocupar o lugar delas; ou
deja, a teoria dos sistenlas sociais auto-referenciais e operacionalmente
fechados(ver Luhillann, 1984).
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A teoria dos sistelllas autopoi6ticos exide sobretudo que se deter-
mine com extltidiio a operagiio que realize a autopoi6sis do sistema c que,
atrav6s disco, reproduz tanto os elementos ( into 6, estas mesmas opera-
g6es), cojno tamb6m a diferenga entry sistema e ambiente, isto 6, a "for-
ma" (Brown) clo sistema. Coho operaglio social deve ser considerada
somenle a comunicagiio e este concel)ida nico no sentido de uma trans-
missiio de mensagem, mas sim no sentido de uma unidade opelacional
de mensagem, infolmagiio e compreensiio; ou seja, no sentido de uma
unidade que atrav6s de acoplamentos estruturais, ativa mais do que ape
nas um sistema de consci6ncia.' '

Deixando de lada certas imprecis6es de delimitagiio, a operagiio de

comunicagiio nlostra claramente o quc pertence e o que nio pertence a
sociedade. A sociedade pertence apenas aquilo que no processo da co-
mtlniczlg!io 6 tratado coho comunicagiio, into 6, aquino que em refer6n-
cia recursive a outras comunicag6cs 6 produzido como operagao do sis-
tema. Permanecendo dQvidas se nina operagiio 6 ou nlio comunicagiio,
sonlente no sistema dc comunicagao 6 possivel decidir sobre ipso. dodo
o resto, especialmente a exist6ncia corp6rea e psiquica dos individuos e
tamb6m seu comportamento perceptivel, naqueles aspectos que Hilo sio
tratados coho conlunicagiio, permanece homo ambience do sistema.
Nests scntido, a sociedade possui claramente fronteiras, mas de carfiter
nfio-territorial. E, assim, nas condig6es atuais de uma capacidade de co-
nexiio comLmicativa universal exists somente um sistema social: a so-
ciediide munclial. 'lbdtts as diferengas - sejtim das as dos parses indus-
triais e dos parses ella desenvolvimento ou as dos blocos socialistas e
capitalistas - silo produzidas na sociedade e atrav6s de saas estruturas.
E, exatameilte por isso, das tCm efeito "propulsor" com relaglio a conti-
nuidade da comunicagiio.

Um penszlinento guiado pda tradigfio kinda nos seduz em diregiio
ao pressuposto de que "os homens" (der A4e/zach- N.T.) seriam respon '
siveis pda "sociedade". Contudo, a tradigiio da antiguidade europ6ia,
que portia de um delis criador, da natureza e de um cosmos de essCncias
firmemente estabelecido, nunca tinha pensado assim. De certo modo o

lINn vcrdade, canto altcrnativa digna de ineng5o, somente a Leona da aQao lem fido dis
cutida atualmentc, mils o conccito dc agiio indica primariamerltc o individuo agence e
scu al)aralo fisico e iiicntal. Elc nio tem neriliuma reterCncia social necesstiria. E quando
M. Weber fain dc agiio social, v& a socialidadc na intengiio individual, fundada no senti-

do "prelendido". Por cola razao, a recomcndiigio "peoria da akio", na discussio dual,
aqua coho se ela, apcsar (las intimeras critical quc se eslendem at6 o s6culo 17, fosse
nccessiria para a salvagiio do sujcito
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'homem" (de/' A/e/zach- N.T.) 6 apenas o que restou, depois que nero se
acredita mais em Deus e se concebe a natureza homo contingents. Mas
a medida que as perspectives oferecidas pda sociedade inoderna tornam-
se mais problemgticas, tanto mais sem sentido serf depositor esperan '
gas e responsabilidades sobre "os homens", sem explicitar exatamente
o que se quer dizer com isso. Uma conceitualidade maid agugada exide,
ao inv6s disco, observer o sistema social com refer6ncia ao que 6 possi-
velsob quais condig6es.

Esta 6 uma concepgao claramente "anti-humanista" voltada con-
tra a tradigiio, o que me rendeu comentgrios ma16volos e contrnuas ob-
servag6es acerca do "valor" e do carliter essencial da vida humana. Cri-
ticos (entry des Jiirgen Habermas) deverianl, no entanto, considerar polo
menos que a teoria dos sistemas nico estfi fixada num objeto especial, mas
sim numb diferenga que tem dois lados - sistema e ambiente. No caso
em questiio, trata-se de dois lados de uma forma, a forma do social. Para
a teoria da sociedade o ser humano 6 o outro dado, e na sociedade e em
suns comunicag6es, ele este continuaTnente presence atrav6s da diferen-
ciagiio entre auto-refer&ncia e refer&ncia externa. E preciso apenas nico
perrier de vista o sisteiila que pratica asta diferenciagiio, ou seja, justa-
mente a auto-referencialmente designada sociedade, para a qualqualquer
refer6ncia ao ser humano 6 refer6ncia externa.': A16m disso, a teoria dos
sistemas nico exclui de modo algum observer tamb6m sistemas psiqui-
cos, c6rebros, c61ulas, sistemas imuno16gicos, etc., dos sores huinanos,
como sistemas-no-seu-ambience. Ela apenas exide que, em dada situa-
giio, deja indicado com precisiio a qual sistema a anglise se refers e o que,
a partir delta perspectiva, 6 o ambience. Quem se interessti por indivi-
duos, precise dizer por qual (dos sistemas a des references -N.T.).

Finalmente, a teoria dos sistemas pennite uma clara indicagao de sous
pr6prios pressupostos te6ricos de conhecimento. Ela aceita aquia conclu-
siio circular coillo constitutiva, alias, para coda sistema auto-referencial.
Ela train a sociedade como um sistema que se observe e descreve a simes-
mo. Com isso ela radicaliza, de certs modo, a crf rica da economia politico
e suas conseqtientes teorias "socio16gicas do conhecimento". Nio existe

A confusEio na discussio Corrente sobre moderno e p6s-moderno surgiu, nfio por 61ti-
[llo, atrav6s da tess dc uma"pcrda de referCncia". Sobre virios aspectos ver Buerger, 1988
[sto se devs sobretudo, ao fato de nico se diferenciar c]aramente a diferenciaQiio verda
deiro/false (o c6digo do conhecimenlo) do pioblema da refer6ncia. Se hii alba caracte-
rrstico na sociedade nloderna 6 que ela precisa diferenciar entre a diferenciag:io verda-
deiro/falso e auto-referCncia/refer6ncia-extema e com isso precisa abdicar da diferenciagao

sujeito/ob.veto, na qual estes problemas estavam inclu fdos
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nciihum sistema extenlo :l sociedade, ilenhuina consci6ncia(por exemplo,
a minlta) que posse observer e descrever a sociedade de forma adequada.
Para ipso [altaria I ilecessfiria comp]exidade pr6pria ou, no sentido de
Ashby, "requisite vtlriely". Cada teoria da sociedade - at6 mesmo }l que 6
}iqui recotnenditda - contain, por esse raziio, um componente "auto16gi-
co".i3Ao falar da sociedade, ela tamb6m rata de simesma,jiique sua rea-
liztigiio operacionalsomente 6 possivelcollio autopoi6sis da sociedade, s6
na redo recursive da comtmicagao social.

L6gicos dedttzem, desta situagiio, que 6 necessiirio diferenciar ''ni-
veis" respectivamente de tips lingilistico e relativos ao conhecimeilto.
Taltruque 6, conludo, apenas um recurso, apenas um paradoxo maldis-
fargado, porque coda navel s6 6 um navel polo cato de poder referir-se a
outros nfveis. Petra fins socio16gicos faz minis sentido passer para a ci-
bern6tica de segundo ordem. lsto 6, apenas sistenlas de observagiio se-
clio ol)servados. Surge assim, no lugar dos iequisitos cl£issicos de objeti-
vidade e coilseilso e suns metodologias, a diferenciaglio do observador:
ver aquilo que os outros podeille Hilo podem ver. Slibjacente a isso nfio
jaz nenhuma intengiio de desmascaranlcnto, mas antes uma generaliza-
Qiio e auto-aplicagiio dc "critics ideo16gica". Coda observagiio enquanto
operagao pressup6e instrumentos, isto 6, diferenciag6es especfficas a ela,
que ela, no momenlo de sua utilizagiio /zdo pods ol)servar(por exemplo
no casa tratado aqui, a diferenciagiio entry sistelna e }lmbiente). Coda ob
servagiio adicionttl, por parte do mesmo ou de outro observador, pods
abranger esse "porto cego", mas somente is costas de submeter-se a uin
outro. Nico hli, por esse raziio, nenhtilna "concordfincia entry ser e pcn-
sar", iio senlido de un] caminho recomeildado pdas M uses. Mas ha a pos-
sibilidade de que, no processamento coittinuo da observaglio de obser-
vag6es e da dcscrigiio de descrig6cs, se estabilizem "estados peculiares"
("Eigenzutiinde"- N.T.) do sistema, que tamb6m sob essay condig6es
mantCm um valor de orientagiio.

A partir disco fundamentam-se demandas especificas a teoria da
sociedade que se assemelham iquelas dirigidas :ls obnls de arte desde o
romantismo: exposigiio clara de sous instrumentos, de sells meios de des-
crigiio, cle suns diferenciag6es principais, de sua forma de fazer. As exi-
g6ncias de exatidiio e de uma conceitufllidade te6rico-diferencial bem
coma auto-referencial associadas a das tornam a literature clfssica da

3 Este conccilo origins sc (la lillgtiislica e formula a conccpgio, segtmdo a qual uma tc-
oria da linguagcm prccisa scr fonllulada lingbisticamcntc, ou seja, precisa ser parte de
seu ob.loLO. Ver, p. cx., L61:gran, 1988, p.129 c ss.
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sociologia ilegivel. Mas, de qualquer modo, uma simples reflexiio his-
t6rica levaria ao mesnlo resultado. No final deste s6culo temps outras
experi6ncias com o sistema da sociedade e seu ambiente. Vivemos num

outro mundo. Telilos que nos adequar a perspectivas de futuro coinple-
tamente diferentes. E tanto mais urgenle torna-se a questiio, se devemos
nos entregar aindtt por mais tempo ao delirio do vale-tudo p6s-moder-
no, das elegantes imprecis6es dos fi16sofos franceses ou da ret6rica do
meds dos movimentos socials, quando exislem possibilidades melhores
pain o desff,n te6rlcol
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OCONCEITODESOCIEDADE

Observtuldo-se ci&ncias como a biologia, a psicologia ou a sociolo-
gia, a partir da distfincia de um observador Hilo-participants, poderiamos
collcluir que a biologia tem a ver com a vida, a psicologia com a alma, ou
a consci6ncia, e a sociologia com a sociedade. Mas se observarmos maid

de pesto vamos notar que essas disciplines tCm dificuldades caracteristi-
cas com os conceitos que devem indycar a unidade de sous objetos. O con-
certo de autopoi6sis dirige-se exatamente a este problems. Ele foi intro-
duzido por Humberto Maturana (1982), inicialmente para o caso da vida,
mas 6 tamb6m passivel de ser aplicado 1l consci6ncia e {l sociedade. Trata-
se, no elltanto, de um conceito que quake Hilo desempenha papel album no
funcionamento prlitico dessas disciplines, de modo que nos renta a ques-
liio de por que en] veidtide exists este problems de designer a unidade do
objeto dessas disciplines com um conceito cientifico.

Em principio, porlanto, nio 6 de admirer que tamb6m a sociologia
tenhii dificulditdes pant designer a unidade de seu objeto. Deveinos falar
de "social"? Mas este conceito 6 muito amfivel, muito amigfivel, muito
tlmoroso. Olde ficaria, nests faso, o associal, o crime, a anomia de Durk-
heim? Uma possibilidade syria desviar papa o conceito de sociedade e, de
faso, encontra-se em outras disciplinas ou no discurso p6blico o costume
de costar a sociologist entry as ciEncias da sociedade. Mas, se btiscarmos
um conceito de sociedacle, ai mesmo 6 que estaremos ein dificuldades. A
palavra existe, mas Hilo se consegue encontntr um conceito que designe o
objeto pretendido com precis£io suficiente par:\ finalidades te6ricas.

Petra esse }tbdiciigiio 6 possivel que tenham inicialmente havido ra-
z6es hist6rictis. No final do s6culo passado, quando a sociologia come-
Qou a instalar-se colno discipline acad6mica, jf existia o conceito de so-
ciedade, mas mercado pda sua pr6pria hist6ria e problemlitico para os
objetivos da nova disciplina; para alguns ele se tornara sem utilidade. Em
parte, o concerto funcionava coma componente de uma diferenciagio que
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dcixava desapztrecer na cliferenga - ou devs dizer: najungiio? - aquino que
precisava designer: Estado e Sociedade ou Sociedade e Comunidade. Por
outro, ele fora deturpaclo do panto de vista das id6ias politicos e, conde
qiientemente, ideologicamente discutfvel. Se nico se qucria prescindir
totalmente deli na "sociologia formal", syria necessgrio precise-lo em
confronts com sua pr6pria hist6ria. Mas isso, contudo, nlmca foi real-
mcnte alcangado.

Bein, eases Cram os problemas de nossos admirados clfissicos. Nico
silo os nossos. Se }i sociologia Hindu hoje se assusta frente a esses obstfi
culos, outras raz6es devem desempenhar um papel. Penso que se pods
falar de "obstacles 6pist6nlologiques", exatamente coin o sentido que
Gaston Bachclard (]947, p.13 e ss.) atribuiu a este conceito. H£i certos
preconccitos das expcctativas tradicionais relatives a este conceito que
itiio podem ser abandonados e substituidos (ou s6 com dificuldade no
contexts de um paracligma completamente novo). Gostaria de apiesen-
tar tr6s desles obstiiculos quc considero os mais importantes:

a) o primciro diz respeito ao pressuposto de que a sociedade 6 cons-
tituida dc pessoas ou de relag6es entre pessoas. Chemo-o de o precon-
ceito humailista. Mas como deve into ser entendido? Ela 6 composta de
brazos e pernas, pensamentos e enzinlas? O cabeleireiro corte os cnbc.
los dil sociedade? Ela precise recebcr ocasionalmente um pouco de in-
sulina'? Que lipo de operagfio caracteriza }l sociedade se zl ela pertencem
tanto a quimicildas c61ulas como a alquimia da repressiio inconsciente?
O preconceito humanista agarra-se clara e intencionalmente a impreci-
s6es conccituais c entiio 6 preciso perguntar: por qu6? O te6rico torna-
se ele pr6prio um pzlciente.

b) o segtmdo preconceito que bloqueia o desenvolvimento concei-
tual consists na pressuposigiio de uma multiplicidade territorial de so-
ciedades. A China 6 uma, o Brasi16 outra, o Paraguai6 uma delas e, cla
mesma forma, entiio, o Uruguai. Todos os esforgos para obter acuidade
nas delimittlg6es fracassaram, independents de se orientarem pda orga-
nizagiio estatal, pda linguagem, pda culture ottpela tradigiio. Na verda-
de, hliin6ments diferengas entry as condig6cs de vida nestes territ6rios,
mas essay difercngas precisam ser explicadas como diferengas na socie
dade e Hilo serum pressupostas homo diferengas entre sociedades. Ou a
sociologia quer resolver seu problema central atrav6s da geografia?

c) o terceiro preconceito 6 decorrente da peoria do conhecimento,
dando-se a parter da diferenciagiio entry sujeito e objeto. Corresponds a
peoria do conllecimento vigente at6 este s6culo conceber sujeito e objeto
(da mesma forma que pensamento e existancia, conhecimento e objeto)
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coho separados e coiisiderar homo possivel uma observagiio e descrigiio
do mundi ab ex/ra; at6 mesmo s6 reconhecer o conhecimento homo tal.
quando qualquer inter-relagao circular com seu ob.veto for evitada. Somente
sujeitos possueilt o privi16gio da auto-refer&ncia; objetos silo como silo.

Mils tl socieclacle 6 claramente um objeto que se autodescreve. Teo-
rias da sociedade silo teorias na sociedade sobre a sociedade. Quando isto
6 proibido pda teoria do conhecimento, Hilo pode existir nenhum con-
ceito adequado de sociedade. Ditz de outro modo: o conceito de socie-
dade precisariti ser cotistituido autologicamente. Ele precisaria conter-
se a si mesmo. Estas coisas silo bastante comuns fora da sociologia. O
concerto de autologia - alias, ele mesmo um conceito auto16gico - 6 ori-
gin£irio da ]ingiiisticit

Nomes como os de Wittgenstein ou Heinz von Foerster, George Spen-
cer BrowiloliGotthard Guenlher silo responsaveis pelo uso freqiiente desta
concepgiio.A orieiltagiio lingtifstica da fllosofia torna-a inevitfvel. O mes-
mo ocorre coin a demands de Quine por uma epistemologia naturalizada.
Por que motivo entlio deveria a sociologia fechar-se a etta demanda, quando
justamente seu ob.veto Ihe este tito pr6ximo? Talvez exatamente por istol
Falvez ela conheglt a sociedade o I)astante - ou tamb6m de forma muito
critics - para sentir-se {l vontade Deja. Mas nests faso ela deveria ser enco-

rajada. Nfio 6 necesslirio que isso levi :l afirmagio, ao consenso, ao con-
formismo. Muito ao contr£irio: o piot6tipo teo16gico do observador do sis-
tema no sistema 6 o dial)o! Ou kinda Perseu, ao decapitar Medusa naquela
forma ficil e indireta, como tito bem a descreveu italo Calvino nas suns
Z,ezlo/zfA//ze/'farr/re (1988, p.6 e ss.). De qualquer modo nico basra tentar
pernlanecer isuperficie com um tninimo de empiria ou, como em Frank-
furt, cultivar o modo da contaminagiio, permanecer numb resignagiio ab-
solula ou atacar qualquer um que Hilo compartilhe a crenga na utopia de
uma racionalidade exigida normativamente. O problems 6, antes de dais
nada, unl problenla decorrente da dificuldade do desfg/z te6rico. Mas os
desenvolvimentos em liFeRs interdisciplinares ou transdisciplinares, como
as ciCncias cognitivas ou a cibern6tica, a peoria dos sistemas, a teoria da
evolugiio, }i peoria da informagiio, oferecem estrmulos suficientes pain que
se posse tentar resolve-1o.

1 1

Nunn tenlativa desta natureza sugiro que se pasta do conceito de
sistema. lsso iia verdltde aincla Hilo quer dizer muito, pois este conceito
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6 utilizado cm mliilos sentidos diferentes. Um primeiro modo de preci-
sfi-lo, quc conduz imediataincnte a um terreno pouch conhecido, reside
em engender por sistema Hilo um deteitninado tips de ob$efas, mas sim
uina detelminadzt dflrbre/zcfczgdo - ou deja, aquela entry sistema e ambi-
ence. lsso precisa ser compreendido de forma exata. Com asta finalida-
de vou adota] a conceituagiio cone a qual George Spencer Brown intro-
duz suds Z,ail,s oV/for//z (1979). Uin sistenla 6 a forJlla de ucla diferencia-
giio, possuindo, pris, dois ladas: o sistema (como o lado interno da for-
ma) e o }imbiente (coma o lada externo da forma). Somente a/?zbo.y os
lados constituem ti diferenciagiio, a forma, o conceito. O ambience, pois,
6 tito importance para asta forma, tio indispensfivel, quanto o pr6prio sis-
teina. Coma diferenciagiio a forma 6 fechtlda. "Distinction is perfect con-
tinence", condo diz Spencer Brown (]979, p.I). Ou seja: tudo o que se
pode observer e descrevcr com etta diterenciagiio pertence ou ao siste-
ma ou ao ambieilte. E imediatamcilte coisas incomuns nos chamatn a
atengiio. A unidade do sistema pertence ao sistema ou ao ambiente? E
Dude se encontra o liinite da fomla? O que separa os dais lagos da for-
ma. o limits entry sistema e ambience, march a unidade da forma e, jus-
tamente por ipso, nico devs scr concebido nem de um lado nem de outro.
O limits existe unicamente coma zl/na indicagiio para transpassa-lo - seja
de dentro pari fora, deja de fora para dentro.

Deixeillos inicialmente quest6es tito dificeis de lado. Eras nio se dei-
xam tratar num navel de desenvolvimento te6rico com tito pouch complexi-
dade. Enl vez disco precisainos perseguir a questiio de coho a lorna, de coma
a diferenga entre sistema e ambiente, 6 produzida. Jfi que a conceituagiio do
cfilculo de donnas de Spencer Brown pressup6e o tempo, trabalha com o tem-

po, explicita-se com o tempo - semelhantc Zt 16gica de Hegel.
O conceito dc piodugao (ou de poi6sis, em contrasts }\o de prgxis) 6

aqui escolllido conscientemente, j:ique ele pressup6e a diferenciagtio coma
forma e alirma que 6 possivel produzir uma obra, mesmo quando o pr6-
prio produtor n:io pods pruduzir ladas as causal necessfirias para isso. lsso
se adequa, condo 6 f£ici] de ver, a diferenciagiio entry sistema e ambience.
O sistema disp6e de causes internas e externas para a produgiio de seu pro-
duto e pode dispor das causes internas de tal modo que sejam dadas sufi-
cientes possibilidades de combinagiio de causas externas e internas.

A obra, por6m, que 6 produzida, 6 o pr6prio sisteina; ou, mats exa;
lamente: a format do sistema, a diferenga entry sistema e ambience. E
exatamente into que o conceito de azrropoldsfs pretends designer. Ele 6
colocado explicitamente contra um possivel conceito de autoprfixis. Nico
se tr:tta de atividades de auto-satisfagiio como kumar, nadal, conversar }l
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toa, "raisonner"(itiio se pods dizer into em alemiio). O conceito de auto-
poi6sis conduz entiio forgosamente ao dificile freqiientemente mal-en-
tendido conceito do/bc/za//ze/zfo ope/acfona/ do sis/e/}za . Relacionado :l
proclugiio ele Hilo significa naturalmente: isolanlento causal, autarquia,
solipsismo cognltivo, como os adversfirios freqiientemente supuseram.
Ele 6 muito maid uma conseqU6ncia compuls6ria do fato trivial (concei-
tualmente tauto16gico), de que nenhum sistema pods operar fora de deus
limited. A16m cle constituir a primeint etapa de um esclareciinento do
concerto de sociedade, isso nos lava :l conclusiio de que (quando se de-
seja realmente ziplicar o conceito de sistema como forma) 6 preciso que
se trace de um sistema autopoi6tico operacionalmente fechado.

Neste est£igio de abstragfio nico se percebe de imediato o que isto
significa. No entanlo,jfi nos encontramos para zt16m daqueles"obstacles
6pist6mologiqties" que nos pareciam tito questiongveis, pris o fechamen-
to operational exclui do sistema social tanto pessoas como parses, in-
cluindo, em vez disco, operag6es de auto-observagiio e de czzffodescrf-
gdo. Os humanistas e os ge6grafos podem, contudo, ser rapidamente con-
solados, pois o ambiente 6 components indispensgvel da diferenciaglio,
pertencendo a forma do sistema. Quando excluimos da sociedade pes-
soas, enquanto sistemas consciences e vivos, e parses, com suns caracte-
risticas geogrlificas e demogrlificas, CIGS nero ficam perdidos para a teo-
ria.Apenas Hilo se encontram lg, onde Cram pressupostos at6 agora, com
conseqii&ncias fatais para o desenvolvimento da teoria. Eles nico se en-
contrain na sociedade e sim no seu ambiente.

I I I

A principal parte do trabalho sobre o conceito de sociedade ainda

est:ii nossa frente. Ela 6 suscitada pda questfio sabre qual &, entiio, a
operagiio que o sistema da sociedade produz e, coma precisariamos acres-
centar, produz a partir de sous produtos, isto 6, reproduz.

Deve-se tratar de um modo de operar passivel de ser apresentado
com precisiio. Se para termos certeza, homo 6 freqaente, enumeramos
muitas operag6es - como pensar e amir, formagiio de estrutura e seqii&n-
cia do processo - desaparece a procurada unidade no eslnaecimento e
monotonia clo "e". Em quest6es t6cnicas das construg6es de teorias de-
vcria-se proibir"es". Com a detem]inagfio do mudo de operas, cone o qual
a sociedade se produz e reproduz, precisamos arriscar aldo. Caso con-
tr:trio o conceito perde dodo o seu contomo.
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Minha stlgestlio 6 colocar coho fundamento o conceito de comu-
nicagiio e, chill isso, tnlnspor }l peoria socio16gica do conceito de agiio
pain o conceito de sistema. lsso lorna possivel apresentar o sistema so-
cial coma um sistema de reprodugiio de comunicag6es a partir de comu-
nicag6es, constitufdo apenas de suns pr6prias operag6es e operacional-
mente fechado. Com o conceito de agiio 6 quase impossivel evitar refe-
r6ncias extemas. Uma aWaD, na medida em que precisa ser atribuida, exige
fazer refer6ncias a coisas nico constituidas socialmente: a um sujcito, a
um individuo, at6 mesmo, para todas as finalidades priticas, a um corps
vivo, ou seja, }i uma posigfio no espago. Somente com o auxilio do con-
ceito de comunicagiio pods-se pensar num sistema social coma um sis
trina autopoi6tico, constituido s6 por elementos, into 6, comunicag6es,
que ele pr6prio, atrav6s da redo de conex6es disses nlesmos elementos,
produz e reproduz via comunicag6es.

As decis6es te6ricas para a concepgiio da sociedade coma sistema
1lutopoi6tico e para a canlcterizagiio da operagiio reprodutora do sistema
homo comunicagiio precisam, pois, sereln toinadas de uma s6 vez. Elam
condicionam-se reciprocamente. lsto significa tamb6m que o conceito
de comunictlgao lorna-se um bator decisivo para a determinagiio do con-
ceito de sociedade. Dependendo de coma se define comunicagio, defi-
ne-se sociedttde e definigiio entendida aqui no sentido exato de deter-
minagiio de limites. Em outras palavras: a construgiio da peoria precise
ser conduzlda coin dais olhos, um voltado para o conceito de sistema e
outro para o conceito de comunicagiio. Soinente deste modo ela atinge o
ajuste focal necessfirio.

Nests cojlstelaglio ja o pr6prio conceito de comunicagiio se altera.
Nico se pods reduzi-lo :l agfio comunicativa e registrar a participag:io de
outros, se.ia coma meros efeitos dessa agiio, deja, no sentido de Haber-
mas, coma implicagiio normativa. Nem se pods conceber comunicagiio
coma transferCncia de informag6es de um lugar para outro. Nestes tipos
de concepgiio seriam pressupostos, de um ou outro modo, portadores
(TifzeEer- N.T.) do acontecimento, CIGS pr6prios nio Constitufdos atra-
v6s da comunicagiio. A combinag:io "peoria dos sistemas"/"teoria da co-
municagiio" exide, ao contrario, um conceito de comunicagiio que per-
mits afirmar que todd comunicagiio 6 produzida somente atrav6s de co-
municag!io obviamente num ambieute que possibilita e tolera into.

Para este caso pode-se recorder a uina diferenciagiio freqtiente desde
Karl Buelller, derivada de tradig6es antigas. Eu a reformulo como diff
renciagiio entre informagiio, mensagem e compreensiio. Uma comuni-
cagao s6 se realize quando estes tr&s aspectos podem ser sintetizados.
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Diferentemeilte de meras percepg6es de comportamento, a compreen-
sao tem que ter como fundamento uma diferenciagiio entre a agiio de
transmitir Hula mensagem e a inforlnagiio. E deja que se devs parter. SERI
unlzl tal"primal-y distinction '' nico ocorre absolutamente nenhuma comu-
nicagiio. Quiindo este precondigao 6 preenchida, e isto 6 inevitavelmen-
le o casa no uso dtt linguagem, a comunicagiio subseqiiente pods ocu-
par-se deja nlesma. Ela 6, entiio, e somente entiio, sllficientemente rica e
complextt para isso. Ela pode, entiio, ocupttr-se com a informagao ou com
as raz6es pdas quaisjustamente isto aqui6 dito aquie agora; ou com as
dificuldades da compreens:io do sentido da comunicagfio; ou, finalmen-
le, com o pr6ximo pasco: se o sentido oferecido dove ser aceito ou recu-

sttdo. A diferenciagiio entry informagiio, mensagem e conlpreens£io 6,
conseqiientemente, Hula diferenciagfio que produz diferenciag6es e que,
uma vez estabelecida, mant6m o sistema em funcionamento. Como se
pode ver facilmente, lsso corresponds ao conceito de informagiio de Ba-
teson coma de uma diferenga que faz uma diferenga. E comunicag:io nada
mais 6 do que ttquela operagao que realize uma tal transformagfio de di-
feren tes e m diferengas ( vo/z (.//z/e/sc/zfede/z i/z U/z/eric/zfede- N.T.).

Neste processo 6 importante observar que o acontecimento comu-
nicativo particular 6 encerrado com a compreensiio. Com isto ainda Hilo
estfi clecidida iiquestiio de saber se aquilo que foicompreendido serliou
nico colocado coho fundamento da comunicagiio subseqtiente. Pods ser
- mas tamb6m pods Hilo ser. Comunicag6es podem ser aceitas ou recu-
sadas. Qualquer outta concepgfio terra a cotlseqii&ncia absurda de que as
coillunicttg6es recusadas nem erajl] comunicag6es. Por isso 6 tanlb6ln
errado atribuir {i colnunicagao uma tend6ncia inerente, quase teleo16gi-
ca, para o consenso. Nests cano judo ji terra terminado hg tempo e o
mtm(to serif mtido como antes. Mas a comunicagiio nico se esgota, ela
procluz siillultaneamente no caminho da autoprovocagfio e a cada pasco,
sobretudo, a bifuicagiio entry aceitar e recusar. Cada evento comunicati-

vo fecha e }tbre o sistema. E somente em conseqti6ncia testa bifurcagao
pode hover tamb6m hist6ria cuja trajet6ria depencle de qual dos cami-
nhos foi escolhldo: o caminho do sim ou o caminho do Hilo.

lv

Aceito este concerto de comunicagiio resolvem-se, entfio, de uma
s6 vez, todos os demais "obstacles 6pist6mologiques" das restantes teo-
rias da sociedacle; e surgem em seu lugar problemas que se adaplam me-
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thor para a investigagiio cientifica teoricamente orientada.
Com bttse nests fundamento lorna-se claro que pessoas concretas

nico silo panes da sociedade e sim de seu ambience. Haveria tamb6in pou-
co sentido eln dizer que a sociedade 6 constituida de "relag6es" entre pes-
soas. O conccito de comtmicagiio cont6m uma oferta muito mais preci-
sa (embora possivelmente reconstrua aquilo que os soci61ogos coinuns
pensam quando falaM de "relag6es"). Nico 6 suficiente, por exemplo, que
uma pessoa veja ou escute uma outra - a Hilo ser que ela observe seu com-
portamento com a ajuda da diferenciagiio entry mensagem e inforinagao.
Tamb6m nico basta que sc fate ou escreva sobre algu6m para comprovar
a relagiio coin ele como uma relagiio social. Somente a pr6pria comuni-
cagiio 6 uma operagiio social.

Tamb6m o conceito dos limites territoriais torna-se dispensavel e,

com ipso, a suposigiio de uma multiplicidade de sociedades regionais. O
significado que o espitgo e os limites no espago t&m decorre de sua utili-
zag:io conlunicativa, mas a comunicagiio em si mesma nico tem nenhum
lugar-no-espago Ela pods ser dependents de ielag6es espaciais atrav6s
de seu substrato material. Mas, enquanto para sociedades de animals as
rejag6es espl\dais silo uma das inais importantcs, benito o 6nico meio de
expressfio de ordenamento social, na evoluglio da sociedade sociocultu-
ral o significado tins relag6es espaciais, em fungiio da linguagem, da es-
crita, da lelecomunicagiio, diminui tito fortemente, que, nas atuais cir-
cu nstincias deve-se partir do principio de que a comunicagiio determine
o significado restante do espago e nico, ao contr:trio, que o cspago libero
e limits a possibilidade de comunicaglio.

Por liltimo 6 possivel ilustrar bem com o concerto de comunicagiio
que a sociedade 6 um sistema que se auto-observa e autodescreve. Mes-
mo a comunicagfio dimples s6 6 possivel numb redo de conexio recursi-
va de comunicagao passada e futura. Uma tal cede pods tematizar-se a si
mesma, pods informal sobre a pr6pria comunicagiio, pods colocar em
d6vida informag6es, recusar aceilagao, normatizar comunicagao permi-
tida e Hilo permitida respectivamente, etc. - somente na medida em que
isso ocorra, por sua vez, na forma operational de comunicagao. Deste
modo, dots aspectos ficam claros: que a sociedade 6 um sistema de auto-
observagfio e aulodescriglio e que, para realizar estas operag6es auto-re
ferenciais, ela nico s6 pods, homo tamb6m dove, usar seu pr6prio modo
de operar. E into vztle tamb6m para a ci6ncia e para a sociologia. 'l'oda a
comunicagiio sobre sociedade esliligada a condicionatnentos atrav6s da
sociedade. Nico h:i nenhum observador externo, mesmo que com uma
compet6ncia minimameitte suficiente. Apesar de que, naturalmente, qual-
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quer consci6ncia individual posse fazer reflex6es sobre o que pensa da
sociedttde; coda sistema imuno16gico poss?t observer-se a simesmo com
relax:io a enfermidades que se produzem unicamente devido :l conviv&n-
ciasocial deindividuos.etc.

Como resultado intermedifirio podemos, a partir de agora, deter-
minar o conceito de sociedade. A sociedade 6 o sistema abrangente de
toclas as comunicag6es, que se reproduz autopoieticamente, na medida
em que produz, na cede de conexiio recursive de comunicag6es, sempre
novak(e sempre outras) comunicag6es.A emerg6ncia de um tal sistema
inclui comunicag6es, pols Blas s6 s:io passfveis de conexiio internamen-
te, excluindo todd o pesto.A reprodugfio de um tal sistema exige, pois, a
capacidade para discriminar entry sistema e ambience. Comunicag6es
podeln reconhecer comunicag6es e diferencif-las de outras coisas que
pertencem ao ambience., no sentido de que se pode comunicar sabre das,
mas nico cod das.

lsso nos levli ii seguinte questiio: o que 6 que muda quando utiliza-
mos este conceito? O que 6 que se torna visivel ou tamb6m invisfvel.
quando observamos com a ajuda da forma dada atrav6s dole? Ou ninja.
se 6 que posse utilizar uma formulagiio das Z,ezfo/zi a/ zerica/ze de halo
Calving(1988, p.72; Luhmann e Fuchs, 1989): este conceito nos fibre o
acesso "alla totalitfi del dicibile e del non dicibile"?

Para initio de conversa perdemos a possibilidade de formular enun-
ciados sobre ''o homem '' (no singular). lsso parece doer a muitos. Mas
se 6 v:indo que "o homem" exists realmente apenas desde o final do s6
culo 18 pods-se dizer com boas raz6es:/b/ge/ frl Ele pertence a um pe
dodo de transiglio, ilo qual Hindu nico era possivel descrever adequada-
mente }i sociedade moderna, sendo preciso, em vez disco, desviar para
ilus6es sobre o futuro, para preservar entlio, com a associagfio seminti-
czl entre "a socieditde" - "o futuro" - "o homem", a esperanga de numb
unidade capaz de aperfeigoamento. Esta projegao de un] homem imagi-
nfirio (ou Hindu pier: de uma concepgiio de homem) precisava desistir
de determinar o homem ti partir de sua diferenga em relagiio a minerais,
plantar e animals.' Ela se oferecia, portanto, como conceito sem contra-
conceito, o que significa: com grande probabilidade uma carga moral
itrav6s da diferenciaglio pessoas boas/pessoas mas. Se isso pods, pois,
ser sacrificado - com o coragiio levi ou pesado, de acordo com a intensi-

iA "humztlikind " do s6culo 18 linda ainda se]]] exccgio este sentido, enquanto que"hu-
mankind , segundo as dilclivas dos edilorcs e das ediloras americanas de hoje, serve para
cvttar a cxprcssiio "scxista" "mankind"
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dade do cleselo de ser boils- o que ganhainos com isso se sugeriinos, ao
inv6s, um coliceito diferellcial; ou deja, lima forma do conceito de so-
ciedade que obriga distribuir judo entre sistema e ambience e evitar enun-
ciados sabre unidade da diferenga '?

Este questiio deverii ser discutida !i luz de tr6s exemplos, coin iefe-
r6ncia il linguagem, com refer&ncia a relaglio entre individuo e sociecla-
de e com refer6ncia it racionalidade.

V

No que diz respeito a linguagem, lorna-se clara, para um conceito
te6rico-sistfinico de sociedade, a necessidade de abandonar a concep-

Qiio de que a linguitgem deja um sistema. Independence de os lingiiistas
depois de Saussure quererem agarrar-se a asta concepgiio, porque ela pa-
recia garantir a autonoinia acad6mica de sua discipline: nico se pods con-
ceber bem linguageln e sociedade ambas como sistema. A sobreposiglio
syria quito grande, sem levar a varredura dos conceitos, ja que tamb6m
exists coinunicagiio Hilo verbal. A relagiio reciproca entre estes dois sis-
temas permaneccria confusa. Os lingtiistas podem, naturalmente, encon-
trar conforto no fate de iliio serum soci61ogos. Mas a diferenciagiio das
disciplines Hilo 6 uma resposta suficiente para questionamcntos.

Mesmo que o conceito de sistema Hilo devs maid ser aplicado a lin-
guageiil, isso obviamente Hilo significa que o fen6meno linguagem perch
em significt\do. O que ocorre 6 exatamente o contr£irio. Porte-se ocupar o
lugar te6rico que ricoh vigo, de um outro modo; inais precisamente, com
o auxilio do conceito dc acoplamento estrutural. Este conceito foi intro-
duzido por Humbcrto Maturana (Calvino, 1988, p.143 e ss; p.243 e ss.) e
tem a tarefa de indicar como sistemas autopoi6ticos, operacionalmente
fechados, podem existir num ambience que, por um lada, 6 pr6'requisito
da autopoi6sis do sistema e, de outro, Hilo interv6m fiesta autopoi6sis. O
problems que este conceito resolve consiste em que o sistema s6 pods de-
termintlr-se atrav6s das pr6prias estruturas, ou seja, s6 atrav6s das estrutu-
ras que ele pode construir e modificar com saas pr6prias operag6es; mas
consists tamb6m em que nico poole scr contestado que este tipo de aulono-
mia operacional pressup6e uina atuagiio conjunta, uma adequagao do am-
I)ientc. Mesino que o mundo nico posse determinai o runlo dos aconteci-
mentos, a vida Hilo ocorre sob coildig6es ambientais frsicas ou quimicas
quaisquer. Acoplanlentos estruturais existem pois, como expressa Matu-
rana, em rclagiio ortogonal 1l autopoi6sis do sistema. Eles nico contribuem
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com nenhuma operagfio que tenha a capacidade de ieproduzir o pr6prio
sistema - ou deja, ilo nosso caso: nenhumtt comunicagiio. Mas des esti-
mulam o sistema a irritaQ6es, perturbam o sistema de um modo que inter-
namenle, entiio, 6 levado a uma forma, com a qual o sislema pods traba-
Ihar. E possivel lembrar-se do par coilceitual de Piaget assimilagiio/aco-
modagiio ou tanlb6m do modo pelo qual a psicologia funcionalista falava
de expectativas generalizadas e frustrag6es de expectativas.

Aplicado ao casa da comunicagfio, podemos dizer com o auxflio
deste concerto que ttlittgtiagem, en] fungiio de suns caracterfsticas acen-
tuadamente peculiares, serve ao acoplamento estrutural entry comtmi-

cagiio e consci6ncia. A linguagem mant6m separadas comunicagiio e
consciencia, assam tamb6m sociedade e individuo. Nunca um pensalflento
pode se/' comunicagfio, mas tamb6m nunca a comunicagfio pensamento.
A comunicitgiio sempre tem, na redo de conexfio recursive de suas pr6-
prias operag6es, outros precedentes - e otitros eventos subseqQentes a16tn
daquilo que se processa no domingo de deng:io de uma consci6ncia in-
dividual. Nlio hli nenhum tipo de superposigiio ao navel operacional. Tra-
ta-se de dois sistemtis diferentes operacionalmente fechados. Decisivo 6
que a linguagem consign acoplar os sistemas, apesa/ de e exatamente
nos sous dg&/e/ares modos de operar. A linguagem realize isto por salien-
tar-se artificialmente iio meio ac6stico dos ruidos e, a seguir, no meio
6tico dos caracteres escritos. Ela pods fascinar e central a consci6ncia e
simultaneamente reproduzir comunicagiio. Sua fungiio nico reside, con-
seqtientemente, na intermediagiio de refer&ncia a um mundo exterior, mas
exclusivamente no ztcoplamento estrutural.

Este 6, contudo, apenas um lado da capacidade de realizagiio. Condo
lodos os acoplameiltos estruturzlis, a linguagem tamb6m tem um efeito
de inclusio e um de exclusfio. Ela aumenta a irritabilidade da consci6n-
cia atrav6s da comunicagiio e a irritabilidade da sociedade atrav6s da
consci6ncia, }l qual transforms seus pr6prios estados em linguagem e,
respectivamente, em entendimento e nico-entendimento. Com isso. no
entanto, outras fontes de irritagiio para o sistema socials:io simultanea-
mente excluidas. lsto 6: a linguagem isola a sociedade frente a quash to-
dos os eventos aillbientais de tipo frsico, quimico ou relativos a formas
de vida, cone a 6nica irritagfio por interm6dio de impulsos de consci6n-
cia. Assim coma o c6rebro, atrav6s da capacidade de ressonincia fisica
extremamente reduzida do olho e do ouvido, 6 quase completainente iso-
lado frente a tudo qtle ocorre no ambiente, assam tamb6m o sistema so-

cia16 quake que completamente isolado de tudo o que ocorre no mundo
- com o estreito espectro de estimulos que silo canalizados atrav6s da
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consci&ncia. E assim homo no casa do c6rebro, tamb6m no caste da so-
ciedade este quake completo isolamento 6 a condigiio do fechamento
operacional com a possibilidade da construgiio de uma complexidade
pr6pria mais elevada.

VI

Essas considerag6es jii nos aproximam daquilo que hi para dizer
sobre a relaglio entre individuo e sociedade. Primeiramente devemos nos
lembrar mais uma vez do correspondents obs/ac/e (ipfsrd//zoZogiqtfe: a
sociologia Hilo consegue mais conceber o indivfduo como parte da so-
ciedade, mas ela tamb6m nero consegue separar-se dessa concepgfio-
Enquanto ela existir como disciplina acad&mica lutarfi com este proble
ma. Em contrasts, o conceito de sociedade aqui apresentado parte de uma

completa separagiio entry individuo e sociedade. Minha tele 6 que so-
mente sobre este fundamento 6 possivel um programs te6rico que levi o
individuo a s6rio.

Com dodo o rigor: a "participagio" do individuo na sociedade estfi
excluida. Nio hinenhuma comunicagfio entry individuo e sociedade, j£i
que comunicagiio 6 sempre uma operaglio interna do sistema social. A
sociedade nunca pode sail de si mesma com as pr6pnas opera96es e
abranger o individuo; com as pr6prias operag6es ela s6 pods reproduzir
sempre as pr6prias operag6es. Pois ela nio pods - e isto deveria, na ver-
dade, ser facilmente compreendido ( mas por que Hilo o &?) - operar fora
de seus pr6prius limites. O mesmo vale, enl sentido inverso, para a vida
e a consci&ncia do individuo. Tamb6m aqui as operag6es reprodutoras
do sistema permanecem no sistema. Nenhum pensamento pode abando-
nar a consci6ncia que ele reproduz. E nfio deverfamos dizer: por sorte?
Pois, o que aconteceria e coma eu poderia desenvolver individualidade,
se otzfzos pudessein, com se rs pensamentos, movimentar //zet/s pensa-
mentos? E como se deveria poder imaginar a sociedade coma uma hip-
nose detodos portodos?

Naturalmente permanece possivel que um individuo imagine a so-
ciedade para si mesmo. E possivel permanece com mais razfio, que a co-
municagio utilize pessoas como destinatfirios e homo temas. Mas neste
faso deveria-se [alar, no sentido estrito da antiguidade, de pcssoas c nfio
de indivrduos(homens, consci6ncia, sujeitos, etc.). Names e pronomes que
silo utilizados na comunicagao nico t6m a manor semelllanga com aquilo
que designam. Ningu6m 6 "eu". Tio pouco a palavra magii6 uma mage.

86



Lever ti s6rio a individualldade significa: conceber indivfduos como
produto de silas pr6prizts ag6es, como mfiquinas hist6ricas auto-referen-
ciais, que com coda operagiio pr6pria determinam a situagiio de partida
para novak operag6es e que s6 podein fazer isso atrav6s de suaspr(ipr/as
operag6es. Por esse raziio Hilo hf tamb6m nenhuma integragiio normati-
ve de indivfduos na sociedade. Dito de outra forma: quando algu6m lem
vontade, Hilo h£i nenhuma norma da qual nico se posse afastar. Nico hg
nenhum conseilso, se ipso devesse significar que as circunst6ncias eill-
pincas nas quais os individuos se encontram estgo de album modo em
concordfincia. S6 existein correspondentes esquemas de observagao nos
quaid um observador determina-se a si pr6prio a constatagiio de que um
comportamento est£ide acordo com uma norma ou se desvia dela. E este
observttdor tamb6m pods ser um sistema de comunicaglio - um tribunal,
os meios cle comunicagio de massa, etc. Quando se pergunta sobre os
fundamentos de reztlidade de normas ou de suposig6es de consenso 6
necesslirio, por ipso, observer um observador; e quando se desiste de acei-

tar Deus condo o observador do mundo, existem para isso sempre vgrias
outras possibilidades

Somente quando se aceita a peoria fiesta radicalidade pods-se ver a
contribuigiio dada polo conceito complementar de acoplamento esttutu-
ral. Ele implica que, apesar desse fechamento operacional, nada aconte
ce no mundi de forma casual.Acoplamentos estruturais velam polo ac6-
mulo de deternlinadas irritag6es e pda excluslio de outras. Atrav6s dis-
co dio-se Zre/zds na autodeterminagiio de estruturas, as quais dependem
dos tipos de irritag6es com os quais t&m a ver. Assim,'os organismos
onentam-se pda forge de atragiio da terra e isto freqiientemente de um
modo muito especffico. Uina baleia esmaga deus pr6prios 6rgiios inter-
nos por memo de seu pure peso quando nico nada na !igua, mas atinge a
praia. Utna crianga que esteja continuamente exposta aos rufdos especi-
ais que funcionam condo linguagem aprende a falar. Cada sociedade so-

cialize os individuos em ielaglio ao outro Indo de seus acoplamentos es-
truturais e, enquanto sociedade, orienta-se exatamente para isto. A lin-
guagem 6 codificada de modo bin£irio, com a possibilidade de respon-
der a coda meilsagem de modo afirmativo ou negative. Cada molina 6
projelada contra a possibilidade de comportamento desviante. Deste
modo a sociedade coloca os indivrduos (completamente incontrolfiveis)
num esquemtt opcional. Aquilo que ela cle qualquer modo Hilo pode mo-
dificar, ela concede coma liberdade; e isto de Lmla forma tio fortemente
esquematizada que a comunicagiio sobre sins ou naos, sobre comporta-
nlento conforms ou desviante, pods ser continuada, independence de
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homo o individuo se decide. Reconhecemos nisto disposig6es altamente
seletivas e extremttmente improvfiveis do ponto de vista evolutivo: a se-
paragiio c a coilexiio entre sistemas, entrc liberdade e ordem.

Liberdade c ordem - estes Cram os pina/e//zfer/7zl/zl (ou as ''varifi-

veis") do 61timo conceito convincente de racionalidade que a Europa
produziu. Seguindo a tormulagiio de Leibniz, poderia-se formular o cre-
do liberalassim: tanta liberdade quando possivel com tanta order quan-
to necessano.

A partir dai s6 cxistem produtos residuais, deja na forma de uma
difercnciagiio entrc vfirios conceitos dc racionalidade sem determinagiio
de racionalidadc pe/' se (Weber, Habermas); seja na forma de diferen-
ciagiio entry racionalidade e irracionalidade, cabendo a ambos os lados
da diferenciag£io sell direito. E novamente: sem indicar em que consists
justamente o enunciado dessa diferenciagiio, ou, formulado de outro
modo, o que 6, portanto, designado atrav6s de sua forma. A ipso corres-
ponds o desaparccimento do conceito de raziio o qual, de uma qualida-
de dos serbs humanos, tornou-se literalmente um ideal ut6pico, alcan-
gfivel apenas de modo aproximado.

Nico 6 fiicil parcel)er se e coho um conceito te6rico-sist&mico de
sociedtldc poderia ajudar a stir dente dilenia. Em todo o caso nico 6 pos'
sivel retroceder para o co/Iff/i/[z/}z de racionalidade da antiguidade euro-
p6ia entry ser e pcnsamento, entre natureza e agiio, no qual a racionali-
dade reside exatatnente na converg6ncia do que 6 assim diferenciaclo. Ou
deja, que o pcnsamento a seu modo correspondia ao ser ou que a agiio,
ao seu modo, it natureza. Seja coco for champ a atengEto em diferencia-
g6es como ser/pcnsamento e natureza/agiio uma assimetria peculiar, na
qual, vista da }ttual perspectiva, a estrutura da racionalidade parece es-
conder-se. Qliaildo 6 preciso aceitar que o pensamento deve correspon-
der ao ser /[o .\c]r /)/(ip/'io /modo de se/' e a agiio a natureza, nrl sera pr(i-
p/fa ncz/ I/ezcl, }l diferenciagiio ocorre claramente, nlais uma vez em um
de gens dois lados: do Indo do pensamento e da agiio, respectivainente.
George Spencer Brown (] 979, p.56 e ss.; p.69 e ss.)channa a operagio
que realiza tal estrutura de uma /e-e/rr/y da forma ntl fonda - ou da diff
renciagio no qtle ela diferenciou. O contexto do clilculo de formas no
qual isso acontece sugere pensar na resolugao de um paradoxo, ou sega,
o paradoxo de uso de uma diferenciagao que Hilo se pode diferenciar a
el; mesma. homo sempre, com a ajuda dessa interpretagao ativa (em-
bora Hilo violenta) da conceituaglio de racionalidade da antiguidade eu-
rop6ia, podeinos perguntar se ela precise pennanecer ligada a conceitos
antropo16gicos (ou huinanistas) como pensamento e agEio, ou se pelo
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menos se poderia desligar disso a figure da /e-e/zr/y. Exatamente este
pasco 6 t:icilpara }l peoria dos sistemas, j£ique ela de qualquer modo de-
termine a forma clo sistema atrav6s da diferenciagiio (assim6trica) entry
sistema e ambience.

Da mesina madeira que para os sistelnas de consci6ncia, tamb6m
para o sisteilla de sociedade 6 inevitlivel uma tal /e-e/zr/y. A diferencia-
giio reajiziida operacionalmente entre sistema e ambience retorna ao sis-
[ema como diferenciagiio entre auto-refer6ncia e refer&ncia externa. A
comtmicagiio s6 se pode realizar na medida em que o sistema evita uma
confusiio da pr6pria operagiio com aquino em lorna do qual se dba co-
municagiio. Mlensagem e informagao precisam ser e permanecer diferen-
ciadas; cano contrfirio nenhuma comunicaglio pods ser produzida. O sis-
tema operzt na continua reprodugiio da diferenciagiio entry auto-refer6n-
cia e referCncia exteina. lsto d silo autopoi6sis. Rec6m isto possibilita
seu fechamento operacional. E do mesmo modo a consci&ncia externa-
liza contijiuamente em coda operagtio aquilo que seu c6rebro, o 6rgiio
para auto-observagfio da situagiio de seu organismo, sugere. Tamb6m a
consci6ncia p/zcfsa difeienciar conlinuamente entre auto-refer6ncia e re
ferCncia extenia e, com este diferenciagiio, observar a si mesma em con-
trasts com o ai ll)ienle. Jlistamente porqtle keio silo possrveis "agarradei-
ras'' operacionais lio ambience, a auto-observagiio com ajuda desta dife-
renciztgiio 6 uma condigiio impositivtt da autopoi6sis do sistema; e, pain
ser mais preciso, tanto no faso da sociedade como no da consci6ncia.

Se quis6ssemos buscar uma heranga conceitual para a racionalida-
de cosmo16gica clo Velho Mundo, ja serif precise partir daqui. Mas isso
dena entiio uma racionalidacle - "de qualquer modo" imposta operacio-
natmente, Hilo ideal e sem opgiio para operag6es nico racionais. Syria s6
a dupltt orientagiio reproduzida internamente de modo contfnuo com re-
lagiio aquilo que o sistema identifica coma ele mesino e como ambien-
ce. Etta racionitlidade serif a racionalidade de um observador de primeira
ordem. A uma collceituagiio mais exigeilte s6 se chega ao navel da ob-
servagiiu de segundo arden. lsto pressup6e que o sistema observe tl si
mesmo nll realizagiio da /e-e/zr/y. Ele precise entfio colocar coho funda-

nlento a diferenciagfio entry auto-refer&ncia/refer6ncia externa e recuperar
internamente etta diferenciagiio na auto-refer&ncia. Ele precisa ter cla-
reza sabre o cato de que nico apenas a diferenciagiio do sistema frente ao
pesto do mundi, que entiio se lorna ambience, 6 realizada atrav6s de ope-
ragoes propnas, e que sem esse participagiio pr6pria, de car£iter muen-

cl)auseniano, ela Hilo ocorreria. Mas precise tamb6m enxergar que a di-
ferenciagiio entry auto-refer6ncia e refer6ncia externa, que 6 assim tor-

89



nada possivel, tiuilia diferenciaglio de si mesmo e demands operag6es
pr6prias. 'lamb6m a diferenciagiio auto-rcfer6ncia/refer6ncia externa re-
}iparece no que foi atrav6s dela cliferenciado. Ela torna-se aquela ilife
renta cone a qual o sistema garante a si merino sua pr6pria unidade. Com
asta perspectivil o munro, independents da diferenciagiio que o forma,
lorna-se construgiio. O mtmdo 6, portanto, realidade incontestavel, pois
as operag6es de diferenciagiio e de construgiio silo realizadas de cato; e
reconhecidaincnte construg£io, pois sem dissociagiio atrav6s de uma di-
ferenciagiio que pode comegar de v:arias maneiras (de modo diferente a
cada sistema), Hilo 6 possfvel enxergar nada. Com into estalnos frente a
um faso em relagiio ao qual fi16sofos coma Fichte ou Derrida conduzi-
ram a filosofia ao desespero. Se quisermos permanecer de certo modo
na tradigiio da conceituagiio da antiguidade europ6ia, racionalidadc s6
pode ser conceituada a partir disco. Mas coho '?

A stiida dais conhecida 6 insistir nunn refer6ncia externa. Ou, o que
lava ao nlesmo, desviar para metanfveis. Para isso 6 possfvel reporter-se a
Russel, Tatski, Goedel. Na verdade isto 6 pensado segundo a leologia da
grata. Tanto quanto eu posso ver isto homo Hilo-fi16sofo, cada anfilise maid
precise do chamado problems da refer6ncia desagregou este problema.
Pence-sc na critics ao empirismo 16gico de Quine e em seu pressuposto
de que refer6ncia, verditde e sentido (ens ef peru/n ef bo/ztr//z ?) convergem.
A conseqii&ncia n6s jf extraimos: o p/oh/e/na da rt:Pr2/zcia precise ser
substituido pda d/#erencfagdo entry auto-refer6ncia e refer&ncia externa
atrav6s de uma difeienciagiio que, homo enzimas em c61ulas, 6 ao mesmo
tempo produto e c6digo das correspondentes operag6es do sistema. Mas
deja Ifi como for, se a sociedade 6 concebida como o sistema ao qual silo
colocadas sobretudo exigCncias de racionalidade, a safda da externaliza
clio ou dos metanrveis (Mefafsfe/-ling- N.T.) (Goode/fsfer r/zg) respectiva-
nlente tonga-se, dc qualquer modo, impraticiivel. Pois, olde haveria aqui
uin navel mats }llto ou um nlundo exterior que pudesse atuar de maneira
libertadora ou etitiio polo memos, condicionadora?:

Conduz isto justainente a conclusiio de que a sociedade 6, em Qlti-
lna instancia, o sistema perante o qual coda racionalidade precise identi-
ficar-se homo racional?

Jean Francois Leotard cxprcssou uma vcz (oralmellte) a suposigao de que para a teoria
dos sistcmas nio podcria havel, cm 61tima instancia, mats nenhum ambientc. Confesso
quc asta suposigio 6 corrclzi Gill relaQio ao porto que zirjligimos nests texto. Contudo,
dcvcria llcar clara, do mcsmo modo, que into nico conduz a uma posigiio solipsista, mas
sim (luc reslilla dado ]a]o dequc a diferenga realen]re sistcnia c ambience perrllanece un]
ponto dc partida incontestiivcl.
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E preciso nos satisfazermos com a colocagiio desta quest£io e, como
num leiliio, esperar por outras ofertas.
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CONHECIMENTO COMO CONSTRUQAO

Reforgar comunicativamente a afirmagiio 6 uma velha t6cnica de
comunicaglio para afirmag6es nico comprovgveis ou de dificil compro-
vagiio. E isso o que se encontra na faso final da ret6rica latina da virtude
para a verdadeira virtude, assam, desta forma exige-se da politico hoje
verdadeiras refonllas. Da mesina maneirt\ encontram-se hoje oferecidos
eln rojas frutos naturais. E a 61tima mode na teoria do conhecimento cha-
ma-se "construtivismo radical". Qutinto maid esses reforgos silo acres-
centados, dais dtividas tornam-se justificadas. Quando dais o construti-
visnlo se afinna coma "radical", em contrasts com outras teorias do co-
nhecimento, maid sd pods duvidar, por isso mesnlo, se esta peoria solu-
cionou (pda primeira vez) o problems do conhecimento e at6 mesmo se
ela polo menos fez sous tomas de casa de fonlla ordenada. Quem se lem-
bra daquilo que Kant (com refer6ncia a Descartes) chamou de "idcalis-
ino prof)lemitico",' nico reconhecera, pois, com facilidade o que o cons-
trutivismo radical tem de novidade, em principio, para dizer.

Compreende-se como se chega a autodesignagiio de radical, pois na
verdade hfi enunciados sim/mas de constnitivismo indecisos e enfraqueci-
dos. Levamos em conta todos os argumentos que parecem conduzir nesta
diregiio mils dizemos, entfio, que nio nos deveriamos expressar de forma tito
dura, pois o conhecimento n:io poderia ser entendido, exclusivamente, de
modo constmtivo, jf que, alguin lipo de relagiio com a realidade precisaria
ser, enfim, pressuposta (verArbib e Hesse, 1 986). Coma se sabe, ja Kant na
segundo edigiio da C/'#fca a razdopzrra, llavia introduzido um recuo corres-
pondents, o qual, se nio abandona a posigao alcangada na est6tica transcen-
dental, polo memos lorna a enfraquec6-la de uma forma nlio muito clara.:

Kritik der rein.en VernLmft", p. 274 e ss
2 Pcnso na sc946 "Widerlegung des Idealismus" e especialmente na scntcnga: "A puja,
mas cmfiiricaMcntc (!) dctcrminada consciCncia da minha pr6pria cxistCncia comprova
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Recuos dente lipo silo, contudo, posco convincentes, silo apenas sintomas
para uma problemlitica apreendida de modo insufjciente. Poderia-se, com
relagiio a isso, dar o cano por encerrado. Se a peoria do conhecimento n:io
porte oferecer nenllunla solugiio para problemas, ela tamb6i I nico tem mais

probleinits. Ela pods dur-se por feliz ou ocupar-se com pesquisas empirical.
A questiio 6 sc o estado das coisas obrigzt a este tipo de recuo.

Quando sc considers com atengiio coma o problems da teoria do co-
nhecimento 6 formtilado, 6 possivel, em verdade, reconhecer uma radicali-
zag!io. Na tradigiio da teoria do conllecimento do idealismo tratava-se da

questfio da unidade na diferenga entry o conhecimento e a coisa real.A ques-
tiio era: cojllo pods o conhecimento constatar um objeto exterior ao pr6prio
conhecimento? Ou: coilio pode ele constatar que exists aldo independents
dele, quando judo o qtle ele sempre constatajli piessup6e realizag6es de co-

m)ecimento e Hilo pode ser de modo algum constatado atrav6s do conheci-
mento independence do conhecimento(o que serif um paradoxo em si mes-
mo)? Tanto fazio prefbrir solug6es te6rico-tianscendentais ou dia16ticas. o
problems era: como 6 possivel o conhecimento, rzpeiar de ele nico ter inde-
pendence dele mesmo itenhum acesso il rettlidade exterior a ele? O constru

tivismo radical comega, ao contr£irio, com a seguinte constatagao empirica:
o conhecimenlo s6 6 possivel porqzre nfio tem nenhum acesso :l realidade

exterior a ele. Uin c6rebro, por exemplo, s6 pods produzir informag6es por-
que 6 codiHlcado de modo indiferente em relagiio ao ambience, ou seja, ope-
ra encerrado na rode recursive das pr6prias operag6es (Foerster, 1985, p.27-
68). Do mesmo modo serif preciso dizer: sistemas de comunicagiio (siste-
mas socials) s6 podem produzir infomulg6esjustamente porque o ambiente
Hilo se intromete. E depois de tudo isso o mesmo deveria ser 6bvio tamb6m
para a "cede" cl:issica da peoria do conhecimento: para a consci&ncia.

Claramente os construtivistas radicals v6em este passo, do "ape
sa] de impossfvel" para "porque impossrvel", como uma radicalizagtio
liberadora, com a qual se pode aposentar dais mil anos de reflex6es
iniiteis.3 Nlio se preteiide duvidar do significado deste passo de "apesar
de" ptira "porqtte" e muito menos da necessidade de uma nova funda-
mentagiio para a peoria do conhecimenlo. Mas gostarramos de saber com

mills precisiio o que ganhamos com esta passagem do ''apesar de" para
o porque", e aqulestalnos rec6m no initio de um desenvolvimento pre-
visivel apenas em vagus contornos.

I cxistCncia dos oll.ielos(!)(ou deja, nio dc qualquer coisa
mini". p. 274 e ss

' Assam, cone nina ztdmir:lvelconigem, Cilascrsleld, 1 987

N.L.) no espago (!), a16m de
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O construtivismo poderia provocar um efeito de novidade se per-
seguisse a questiio de homo d possrve/ o desrzcop/a/}ze/zro (em outras pa-
lavrfts: indiferenga, fechamento, etc.). A peoria dosage/to do conhecimen-
to nunca chegou at6 este questiio, porque sempre tinha que lutar cone a
exig&ncia paradoxal de descobrir, atrav6s da f/zfrospecgdo, como os ou-
f/os se comportaln em relagiio ao /nlr/rc/o.4 Ela podia conceder que nico
exists ncnhuln acesso direto 1l vivCncia de outros sujeitos, mas polo me-
mos deveria ser possivel descobrir, por meio de um retorno ao faso da
pr6pria consci6ilcia, segundo que principios os objetos do mundo se or-
denam no outdo. A peoria do sujeito devin pressupor para isso um mun-
do comum, ou pelo illenos observfvel em comum, e assim estava impe
didn de pensar o desacoplamento de coda um dos sistemas de conheci-
mento como condi€do do conhecimento. Contudo, tamb6m a transigao
para uma peoria do ob$efo do conhecimento nico resolve (queira ela des-
crever o objeto a ser conhecido ffsica, bio16gica, psico16gica ou sociolo-
gicamente). Ela nico consegue, porque a redugao da descrigfio a procedi-
mentos do ob.veto descrito novamente passe por ama do problems do
desacop/anza/r/o (Ness, ] 936, p.193 c ss.).s Por esta raziio sugerimos
substituir }l diferenciagiio entre "sujeito" e "objeto '' pda diferenciaglio
entry "sistema '' e "ambiente". Esta diferenciagiio permanece na proble-
mitictl clissica iia mcdida em que parte de uma diferenga e permits que
um de deus ]ados reapaiega no outro. Ela ultrapassa problemfiticas clfis-
sicas porque revidt\ tanto a teoria do sujeito como a peoria do objeto. Ela
pods formular a questiio do desacoplamento atrav6s do fechainento como
uma questlio de diferenciaglio de sistemas e pode substituir a premissa
de um mundi comum por uma teoria da observagiio de sistemas de ob-
sewa qaa (.second Older cybelptetics).

1 1

Parlimos do principio que todos os sistemas de conhecimento silo
sisteinas regis num ambiente real, em outras palavras, que des existem.

'Qtic "inlersubjctividadc" 6 apcnas uma palavra para eslc problema, mas nlio uma solu-

g;io, dcveria scr claro. alas olde n;io exists ncnhuma soluQ5o, tamb6m nio exists ncnhum
proj)lemzl; e os mats novos fenomcnologistas sociais parlem, por esse raziio, da intcrsub-
jetividade come dc um faso estabelecido. I/er, p ex., Gralhoff E Waldcnfels, 1983.
Vcr Ness, 1')36, p. 193 e ss, com a exig6ncia de derivar togo cnunciado sobrc a siluagiio

cxtcrna a partir dc dcscrig6cs dos procedimcntos no "circuito funcional inferno" do or-
ganisitlo ol)scrvaclo o quc cm primciro lugar soa nluito construtivista.
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lsso 6 ing&nuo, critics-se freqiientemcnte (Zolo, 1986, p.129-173). Mas
como deveremos comegar senlio ingenuamente?numb reflexio sobre o
inicio niio pods ser cunduzida antes do initio, mas sim rec6m com a aluda
de uma peoria que jii tenha desenvolvido uma complexidade suficiente.'

A questlio de homo os sistemas produzem conhecimento num am-
biente pods ser entiio reformulada em termos da questfio de como siste-
mas podein desacoplar-se de seu ambience, ou, com Heinz von Foerster.
como 6 possivel fechaiilento atrav6s de isolamento. Colocar asta ques-
lio jf significa pressupor restrig6es muito rigorosas, ou seja, condig6es
altamente seletivas de um tal procedimento. O auto-isolamento de um
sistema de conllecimento - de uma c61ula, de um sistema imuno16gico,
de um c6rebro, de uma consci6ncia, de uin sistema de comunicagao -
justamente nio conduz 1l aleatoriedade das operag6es assam tornados
possiveis. O contririo 6 o correto. Coda observador de um sistema que
se fecha para conhecer pods reconhecer ]imitag6es agudas do que & pos-
sivel a partir disso. No mundo real nico existe nenhum tips de aleatorie-
dade. A pressuposigiio de arbitrio significa, na verdade: observe o siste-

ma do qual exiges/requires arbitrio; e entiio verbs que tua pressuposi-
giio nio 6 coneta. O aleat6rio nada mais 6, visto assim, do que um con-
certo para a indicagfio: observe o observador.

Pois, coma 6 possivelo fechamento? Ora, somente pelo faso de que
um sistemtt produz ot)erag6es pr6prias e reproduz em redo sous recursi-

vos avangos e recuos O pr6prio procedimento produz a diferenga entry
sistema e ambience. Maturana chamou isto de "autopoi6sis"; mas tam-
b6m Leotard chega ao mesmo resultado a partir da lingiifstica com con-
certos como "phrase", "enchainement", "di#6rend"(ver Leotard, 1983).*
A teoria dos sistenlas possibilita, a prop6sito, formulae o resultado de
modo especialmente iluminador. Nenhum sistema pode operar fora de
suns pr6prias fronteiras, nem mesmo um sistema de conhecimento. Es-
say considerag6es deixam kinda em aberto a opgiio de designar como "co-
nhecimento" (cof'nf/io/z) todas as operag6es de sistemas autopoi6ticos,
ou somente aquela de um lipo especial que deveria, entiio, ser determi-
nada com maid exatidfio. Maturana opta pda congru6ncia com o crit6-
rio ja considerado inclusivamente atrav6s do conceito de cognigfio, se-
gundo o qual a autopoi6sis, embora deja cega, se completa num campo

'Apeilas pam ressaltar: 6 igualmentc ing&nuo(embora uma ingenuidade dais comum) partir
da sub.jetividade da consciCncia e deixar de fomiular a qucsHo: consci6ncia de quem '?
' Ver a relagiio dc distinction/indication coma "foal"e "re-entry" em Brown,]'971 .

yotard ncaa coiitudo(oralmcnte) a interpretag5o de le diff6rend corns difercnQa siste-
ma/ambientc
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de inleragiio. Daidiferencia-se um conceito de observador, que 6 defini-
do atrav6s de disponibilidade sobre a linguagem (Maturana, 1982, p.39
e ss.; Manuscrito ' do tutor, p.34 e ss.). Pretends, ao contrgrio, conceber
o conceito de conhecimento de forma mais estrita e com isso parter de
um conceito de observitgiio para o qual os fundamentos da definigiio en-
contram-sc nos conceitos de diferenciar e designar.'' A seguir serif pos-
sivel reconhecer o que deverfi ser alcanQado dente naodo.

Dc acordo com ipso o conhecimento sera prodttzido atrav6s de ope-

rag6es de observagiio e de registry de observag6es (descrigao)- lsto inclui
observer observitg6es e descrever descrig6es. O observer ocorre sempre

que aldo 6 diferenciado e, na depend&ncia da difelenciagiio, designado. O
concerto 6 inditerente em relagao 1l forma da autopoi6sis do sistenla; ou

se.ja, indiferente em relagiio ao fate de ser utilizada como forma de opera '
gino vida, consci&ncia ou comunicai;ao. Ele tamb6m 6 indiferente em rela-
gao a forma do registro (mem6ria). Pode tamb6m tratar-se de lixag6es bi-
oquimicas ou tamb6m de textos fixados por escrito; mas sempre a obser-
vagiio e a descrigiio precisam ser, das mesmas, uma operagiio possivel au-
lopoieticanlente, isto 6, reprodugao da vida, consci6ncia atual ou coinuni-
cagao, jlique, do contrfirio, ela nico reproduziria o fechamento e a diferen-
ga do sistema dc conhecimento: ou seja, nio ocorreria "no" sistema. Mas
o conceito Hilo exide que today as operag6es do sistema correspondence
se.lain operag6es/descrigiio; e tamb6m Hilo exige que as operagoes que o
selam, possum ser observadas apcnas enquanto tal.

Cod este quadra conceitual, que v6 o especifico do conhecimento
no diferenciar e na designagao assim possibilitada/imposla 6 ao mesmo
tempo estabelecido coma dove ser entendido o desacoplamento em re
lagiio ao ambience e; com isso, o fechamento dos sistemas de conheci-
mento. O conhecinlento 6 diferente do ambience, porque o ambiente nico
cont6m nenhuma diferenciagiio, sendo simplesmente aquilo que ele 6...
Em outras palavras, o ambiente nico cont6m nenhum outro modo de ser
e nenhum lipo de possibilidade. Ele acontece como acontece. Um ob-
servador poderii constatar que existem outros observadores no ambien-
le. Mas ele s6 poderli fazed este constatagiio quando ele diferencia estes
observadores daquilo que CIGS observaln; ou diferencia dc eventos do am-
bience que ele Hilo designa como observe\g£io. Em outros termos, todd a
observagiio como realizagiio pr6pria do observador, incluindo ai obser-
vagiio dos observadores.

' lsso com Q auxflio da npcraQiio b:leica inction/indication de Brown
inlcnQao de descnvolvimcnto de llnl c61culo 16gico-fomlal.

1971 mas sem a
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Ou deja, nico exists nada no ambiente que corresponds ao conheci-
iilento, jlique todd que curresponde ao conhecimento depende de dife-
reilciag6es, ilo {iml)ito das quaid ele designa nIRo como into e n£io aquino.
No ambience, por ipso mesmo, nico existem nem coisas nem aconteci-
mentos quitndo com este conceito devs ser designado que aquilo, que 6
assim designado, 6 diferente cle outra coisa. Nem mesmo ambience exis-
te no ambieilte, jlique este concerto designs algo apenas por diferencia-
giio em relagiio a um sistema; ou seja, exige que deja dino pai-a qual sis-
tema o anlbiente 6 ambiente. E mttito memos existem sistemas, quando
se faz abslragiio do conhecimento (exa/a/ne/zfe po/ lsso dfsse/z?os czclma.
alls/e/n sfsfe//errs). A diferenciagiio entre sistema e ambience 6 ela mes-
ma uma operagiio condutora de conhecimento.

Etta cadeia de reflex6es nico pemlite nenhuma conclusiio sobre a niio-

realidade do ambieilte. Ela tamb6m Hilo permile a conclusiio de que nico
existe nada fora do sisteina de conhecimento. Uma conclusiio deste lipo
serif na verdade conhecimenlo, ja que ela se baseia na diferenciagiio entre
nada" e "aldo", ou bela, falando tradicionillmente, usa "nada" como "Ho-

mes".'" Mas tamb6m ela estaria baseada, exatamente enquanto conheci-
mento, numb desist6ncia de correspondancia com a realidade

Z)csfg/zaGde.v como "realidade"(materia, ultimate reality) ou mundo
baseiam-se prl/a o c-o/z/zed/negro, por sua vez, em diferenciag6es. Blas
fonTlulam il unidade do diferenciado atrav6s de uma diferenciagiio - se
assam quisermos: sell espirito. Mestno das correspondem, pois, ao fe
chainento do sistema de conhecimento, porque tamb6m das s6 podem
ser obtidas com a ajuda de uma diferenciagiio - no nosso caso, a diferen-
ciagao entry sistema e ambience.

E apentts uma outra designagiio para a mesma coisa, quando daze
mos que a diferenciagiio, com a qual um sistema de conhecimento ob-
serva, constituiseu "panto cego" ou sua estrutura ]atente. Pois asta dife-
renciaglio, por sua vez, nfio pode ser diferenciada; caso contrfirio, uma
outta, Justanlente este, serif utilizada como diferenga condutora e lsto,
por sun vez, de modo cego. Novaillente o mesmo 6 expresso, quando se
diz que todd a observagiio pressup6e e produz uma delimitagiio, um pas-
se pele mundo, llm ferimento do "unmarked space"

"'Coinparc com conseqii6ncias para o problems do mal, colorado de forma paralela por
Canterbury, 1968, v.I , p.248 c ss. Exatamcnte islo, coho se saba, obrigou a leologia ' ao
pa radoxo dc sul)ord mar a dire rencia$iio clenrlf//i/i/lc/er/frr//li diferenciagio ser/milo se/
apesar de (lue aqticla prcssup6e este, .jfique rec6m por meir da criaQfio surge }i possibili-
dade de dcsignar aldo negalivamcnle. Corilparar, p. ex-, com Erlugena, 1978, p.37 c ss
Voltaremos a into mats tardy
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1 1

Uma teoria operacional do conhecimcnto considera o conhecer
como um tipo de operagiio que ela pods diferenciar de outras operag6es.
Vista como operagao o conhecer ocorre ou nico, dependendo de se a au-

toPoi6sis do sistema pode ou nico continuar com uma tal operagao. A
conseqii6ncia nlais importante delta abordagem 6 que Hein nio se faz
nenhuma diferenga, se o conhecer produz verdade ou equivocos. Em
amboy os casos a'fisica, a bioquimica e a neurofisiologia do conhecer
silo claramente as mesmas. Para equivocos nio possufmos outro c6re-
bro ou outras parkes de c6rebro do que para verdades. Mas isto vale tam-
b6m para operag6es de conhecimento consciences e comunicativas.''
Nem sistemas de consci6ncia nem sistemas de comunicagao silo dividi-
dos empiricamente ao longo da divis6ria verdadeiro/falso. O mesmo tips
de atengiio e de linguagem 6 requerido polos dais valores de verdade,
somente assim 6 explicavel que equivocos, de fonda absolutamente en-
ganadora, aparegam como verdades e que o problema esteja na elimina-
giio de equfvocos. Coin relagiio a verdadeiro/falso, o sistema autopoieti-
co opera em principio de modo indiferente; e exatamente isto lorna pos'
sivel e necessfria a outorga de um c6digo binfirio correspondents. Mas
quem ou o que outorga/

todd o diferenciar, ou seja, taiTlb6m aquele entry verdadeiro e fal-
co, 6 realizagfio de um observador(l£i que definimos o observer coma de
signagiio difercnciada). Tamb6m observer 6 operar e, enquanto tal, inca-
paz de difeienciar-se a si proprio. (Quando um observador lula com a
diferenciagiio verdadeiro/falso nio pode, siinultancamente, diferenciar
se este mesmo operar 6 verdadeiro ou falso). A muito discutida difeien-
ga entre os enunciados "A existe" e"E verdade queA exists'' surge, pols,
atrav6s de uma observagao da operagiio de conheciinento, ou seja, de uma
observagao da situaglio de observagao, na qual a observagao primaria
apenas diferencia "A" de outro.

Os 16gicos, neste casa, podem sentir-se obrigados a diferenciar entre
niveis. Mas isto apenas conduz de voltajustainente au paradoxo desta diff

iA peoria I)chaviorista do conhccimcnlo chegou at6 a allmlar que o processo de conlle
cimcnto serif pslco/o.qlc-rr//genre indifcrente tamb6m frenle 5 diferenciaQiio entre conhe-
cimenlo c ol)into; tamb6m asta 6 vista, de lora para dcntro atrav6s de um observador do
obscrvador. Ver Ness, 1936, p.131 e ss., p.163 c ss. Sobrc a psicologia diferenciada de
juizos vcrdadciros c talsos, diferenciada scgundo o crit6rio da continuagao e interrup-
gao, respectivamenle, dc seqiiancias de comportamento(o que, no entanto, permits con-
clus6cs reLroativas apcnas com rclaQiio a errol rcconhccidos)
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renciagiio. Teorias empiricas do conhecimento precisari:tm, ao inv6s disco,
perguntar como sistemas de conhecimento podem organizer uma correspon-
detlte auto-observaQiio; into 6, como podem diferenciar e neutralizar os equi-
vocos que silo produzidos continuamente. O conceito (te codzPcagao hfnd-
/la responde a esse questiio (Lullm:mn, 1986, p.75 e ss.; 1987, p.13-31).

Existem naturalmente v£irias possibllidades de equipar sistenlas
com a capitcidade de auto-observagiio. O sistema social ci&ncia, poi
exemplo, ol)serve-se Hilo apenas sob o c6digo verdadeiro/false mas tam-

1)6ln, e talvez predominantemeilte, sob o c6digo subseqiiente da reputa-
giio. Ao navel da peoria do conhecimento, isto 6, na observagfio e descri-
giio de sisteilltls que observam seu observar 6 precise poder diferenciar
de acordo com today as diferentes diferenciag6es, ou se.ja:

a) a diferenciagiio entry operagiio e observag£io, na qual a observa-
giio 6 umzi operagiio de tipo especial, maid especificiimente, a operaglio
do diferenciar, o que faz a diferenciagfio entry operagiio e observagiio tor-
nar-se circular (mas n6s a consideramos necessliria apenas ao navel (1)
da cibern6tica de segundo order);

b) ftdiferenciagiio entre a refer6ncia de sistema(sistema e ambien-
ce) do observador de primeira ordem e a refer6ncia do sistenla (sistema
e ambiente) do observador de segundo ordem, a qual precisaria ser en-
contrada atrav6s de um ol)servador de teiceira ordem:t2

c) a diferenciagiio entry observagiio externa e auto-observagiio, o
que pressup6e a diferenciagiio entry sistema e ambience;

d) a diferenciagao sabre se a observagtio do observar este dirigida
para o que o observador observado observe(para aquino com o que ele
se ocupa), ou para o que ele nfio pode observar (sua diferenciagao); e,
finalmente.

e) a diferenciagiio entre o c6digo bin£irio verdadeiro/falso e outras
formal de auto-observagiio e de observagiio externa, respectivamente.

Somente uma teoria do conhecimento que considere todas essas dife-

renciag6es, que relacione umps com as outras e, com isso, resojva os para-
doxes que dairesultem, deveria ter o direito de denominar-se de "consti-uti-

vista"; jzique somente ela submete-se de forma conseqtiente ao principio de
reportar judo o que seja produzido e reproduzido como conhecimento :l di-
ferenciagiio de diferenciag6es (em contraste com relacionf-los a uma ''cau-
sa"). Enquanto a peoria do conheciillento utilizar um conceito de conheci-

A esse respcito vcr em Ness, 1936, p.56 e ss., as anilises sabre a questio: que obsewa
g6es estfio na base dc llina dcscriqao, quando cla cont6m enunciados sabre a "limitagao
da capacidaclc dc rcag£io cle un] organismo '?
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menlo bio16gico ou psico16gico, isto 6, enquanto ela referir-se a autopoi6sis
da vida ou a autopoi6sis da consci6ncia para fundamentar a possibilidade
do conhecimento, ela pods reclamar para si status de um observador exter-
no. Ela apenas prccisa confessor que, de sua parte, estfi sujeita is mesmas
condig6es fisiczts/quimicas/bio16gicas/psico16gicas do conhecimento que ela
observa. lsso }iltera-se com um conceito socio16gico de conhecimento, jf que
exists apenas uma sociedade, apenas um sistema abrangente de autopoi6sis
da conlunicagiio. Sendo assim, o pr6prio te6rico do conhecimento torna-se
rate no labirinto e precisft refletir a partir de que lugltr ele observe os outros
rates. Entio a reflexiio nico leva mais apenas ao cariiter comum das condi-
Q6es, mas vai a16tn disco, conduzindo tamb6m a unidade do sistema de co-
nhecimento, e todd "externalizagao '' precise ser fundamentada coma dife-
renciagfio de sistema.Apenas a sociologia do conhecimento permits um cons-
trutivismo radical, que se incluia si mesmo.

lv

Mesmo quando o construtivismo 6 levado tito longe, permanece uma
peoria empirica (sid N.T.). Pode-se por isso colocar a questiio de porque
ele nos aparece coma ''radical". lsso s6 se deixa explicar historicanlente.

Nenhuma peoria do conhecimento da Tradigiio (a 16gica de Hegel
exigiria uma consideragiio especial) pods ousar tanto, e aparentemente
nico devido ao faso de que o lugar, no qual syria precise lidar com indife-
renciag6es, eslavit ocupado pda teologia

Para enxergar isto basra lei Nicolas de Cuba. Deus estlia16m de to
das as difereitciag6es, at6 mesmo a16m da diferenciagiio de diferencia-
g6es e entry diferenciado e Hilo diferenciado.'3 Ele 6 o no/z-a/fz/d, aquilo
que nfio 6 diterente de outta coisa.'4 Nell coincidem sodas as coisas que
Iranscendem o diferenciar, na medida ein que o fagan ou seja, aquilo
quc Hilo pode ser pensado nem como lnaior, nem como menor, nem como
maid rapido, nem como mais lento. Mas aquino que deve ser designado
desta forma, sem poder ser diferenciado, precisfl estar de acordo com a
doutrina da dogmiitica cristli sobie Deus. Precise ser comprovavel como

13 N uma passagem relativamcntc dclalh2idzl 16-sc, p. cx: "Es/ (Pain, N.I,.) enl//i {znfe d;gale/l-
[iant ott\tletn, cutie dijlerett iat\ acttls et potetitiae, attic dilleletltiattt posse }ierie posse face-
rc. ante dijTercnn(un lucia cl lenebiae, inutto attte di$erctttiaiu esse et non esse, aliquid etnihil
=ttclue ante dijjeienticml indilTerenliae et dijjelentiac, {iequalitatis et innequnliratis et ita de
cfrnc-/f.F"("De vcnaatione sa})ientiae", cit. ctc. Kues(Nicolas de Cuba), 1964, v.I, p.58)
il Vcr "Dc non aliud", cil. cfe. Kues, 1 982, p.443-565.

10o



pessoa e como trindade, e 6, ao mesmo tempo(sem fazer nenhuma dife-
renga), a essCncia, exatamente por isso, "secreta" das coisas.A teoria do

conhecimento precisa,. pris, pressupor que as coisas, apesar de incog-
nosciveis na sua ess&ncia, forum criadas como "contractio" de Deus e.

deste modo, como diferencigveis: que Deus, em sua incognoscibilida-
de, torna-se, deste modo, cognoscfvel e que a verdade, apesar de incog-
noscivel em Oltima instancia, consiste para os individuos na concordAn-
cia das suas diferenciag6es com- aquelas das coisas.

Querendo-se manger do mesmo modo a concept:io, comprovfivel
atrav6s de escritos sobre a santiclade cla visio Z)el, e simultaneamente in-
sistir sol)re a indiferenciag:io de Deus, conseqiientemente sobre a dft,f-
/ziz/zz essenfza//z pe/' se f/zco/npre/ze/zsibf/e/?z esse 's syria preciso salvar as
possibilidades de observagiio em Deus e, alias, por um lado precaver-se
de atribuir a Deus incapacidade de auto-observagiio e, por outro, evitar
de carr nas proximidades do diabo homo o mais agudo observador de
Deus. lsso exigia da teologia grande habilidade ao navel da deco/zd ol-
de/' cube//zer/cs, ou seja, na observagfio de observadores - fossem des
dos e/ec/I, o diabo ou finalmente o pr6prio Deus. A saida levava entEio a
uma proximidade fatal da suposigiio de que Deus necessitaria da cria-
gfio e da condenaglio do diabo papa poder observer-se a si mesmo e con-
duziria a escritos, sobre os quais Nicolau de Cusa(1964, p. 578) pensa-
va que era preferive] que nio fossenl ]idos por espiritos despreparados,
com sous olhos fracos.

O parceiro para o construtivismo radical nfio 6, por conseguinte, a
peoria do conhecimento da Tradigiio, mas sim sua teologia (e, diga-se de
passagem, uma teologia que, gragas as suns exig6ncias de exatid:io, ia
a16m daquilo que a teologia podia suportar). V6-se entiio, facilmente, que
t diferenciagiio das diferenciag6es com as quais os observadores traba-
Iham e que silo observliveis na observagiio dos observadores, ainda pre
cisain ser diferenciadas do Hilo-diferenciado, que antigamente se chamava
dears e hoje, //z r/ldo quztndo se diferencia sistema e ambience; ou, rea/i-
dade, quando se diferencla objeto e conhecimento.

V

Agora vamos querer saber como 6 possivel o diferenciar e o desig-
nar como uma operagao unitfiria, mas com dois componentes. Com isto

isjohHnHcs S.E., op. cil., p. 54
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chega-se icompreensiio j:iantecipada de que condig6es fortemente res-
tritivas precisttm ester presences. Supostainente, em todo o cano no fitn-
I)ito de operag6es com sentido dit consci6ncia e da comunicagao, jogs
um papelo cato de kinda ser possivel perceber ucla dualidade coma uni-
dade ou, alito de otitro modo: ver contrastes. A16m disso serb precise le-
ver em consideraglio o tempo e entiio poder-se-!i constatar que sistemas
suficientemeilte colnplexos (e somente estes) t6m a capacidade de au-
mentar pequeitas diferengas (por exemplo: transig6es que se salientam
em moviinentos pr6prios de oscilagiio) a grandes efeitos com a ajuda de
processos, que podem ser designados de reforgo de desvios ou, come nos
teimos da pesquisa lingiiistica, homo hipcrcorregiio. Tamb6m isto pres-
sup6e, obviamenle, clesacoplamento do sistema; Oli deja, um tempo pr6-
prio para operag6es pr6prias num ambiente dado de modo indubitavel-
mente simultflneo. lsto, por sua vez, aponta para o requisito da mem6-
ria; ou sega, por un] laclo para uma continua prova de consist6ncia sob a
ativagiio em coda casa das correspondentes/adequtldas estruturas; e, por
outro, para um esquema de observagiio que interprets eventuais incon-
sist6ncias come diferengas, iespectivamente espaciais ou temporais e que,
coin ipso, as separe.

Dente modo, s6 chegaremos provavelmente a uma especificagiio
citda vez maior da possibilidilcle mas da improbabilidade evolutiva de
sistem?ts de conhecimento. Poderiamos tamb6m dizer que, e talvez que
diferenga faz, se a capacidftde de discriminagiio do conhecimento, na sub
autopoi6sis, tuncla-se bioquimica, psfquica ou comunicativamente. Con-
tudo, Hilo pretendemos aprofundar aquitais programas de investigagao,
.jfique CIGS Hilo contribuiriam com nadzt dais para um esclarecimento da
diferenga entre conhecimetlto e objeto. Dente modo descobrimos aldo
sobre a rettlidade das operag6es de conhecimento, mas nada sobre a rea-
lidade daquilo que das precisariain pressupor a16m dc si mesmas como
desconhecido e incognoscivel.

J£i lilt cicada J?ella/agro do idea/fs//io, Kant utilize um argumento
temporal. O ambiente apresenta supostalnente Riga que, em contrasts com
as operag6es m6veis, aparece coma rigido, ou seja, que permits um vol-
tar auras, unl repetir, etc.(mesmo que as identificag6es necessgrias para
isso ja sejam de novo coisas do sistema de conhccimento). Kant argu-
menLa de lllodo Hilo muito preciso; considera esse rigidez uma condigao
de sli£l exist6ncia 110 tempo, quando na verdade deveria ser tratada coma
condigiio da identificagiio de sua existCncia no tempo. Tamb6m dove ser
questioiiada a relagiio teinporalinversa: o sistema de conhecimento pods
ocupar-se do mcsmo objeto, enquanto que aquilo que tem que se deixar
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designer }lssim, jii se alleroll de novo. E mais surpreendente kinda: o sis-
lema de conhecimento, na nledida ein que disponha de linguagem, pods
utilizar express6es con.v/a///e.s para a designagiio de aldo concebido coma
I/icons/a/rfe - por exeitlplo a palavra movimento para a designaclio de
movimentos. Em outras palavras, Hilo 6 necessfrio simular coisas mutg-
veis atrav6s de mudttngas pr6prias. Todos esses silo pontos de refer6ncia
kinda muito inconclusivos, de que a diferenciagiio de lml sistema de co-
nhecimento conduz, em togo o caso, a circunstfincias que, embora este-
jam ordenadas em relagiio ao ambience de forma simliltfinea, nio o es-
tiio mais de itiodo rrtmico sincr6nico; o que s6 pode ser alcangado quan-
do ocorrem tamb6m no ambience descontinuidades temporais, em con-
trasts com as quais o sistema pods diferenciar suns pr6prias operag6es.

Podemos complementar essas reflex6es, recorrendo ao auxilio de
Hula contribuigiio de Fritz Heider (1959, p.1-34), at6 agora desconsidera-
da na peoria do conhecimento acad6illico. anita-se aqui das condig6es re
ais da possibilidade cle uma percepgfio distanciada. Header postula coho
qualidade do mundo exterior, que lorna isso possivel, uma diferenga entry
unl acoplamento relativamente sollo e um ielativamente rfgido, ou seja,
ar, de um ]ado, e ruidos, do outro; ou ]uz de um ladd e objetos visiveis do
outro. A difbrenga 6 essential, ja que na medida em que o proprio ai faz
ruidos e a pr6pria luz 6 visivel, percepg6es distintas tornariam-se impos-
siveis. E preciso, em outras palavras, que existam substratos fisicos em aco-

plamentos soros e rigidos, de modo que possam forman-se sistemas, que
possum beneficiar-se della diferenga e com sua ajuda observar um lado
da difetenga, mais precisamente a forma. O substrato acoplado de modo
saito serve coillo meir (medizr//z), o acoplado de modo rigido, como for-
ma. A diferengztserve como condit:io da possibilidade de percepgiio sob a
condigiio de que, por sua vez, Hilo sqa perceptfvel. Ela 6 a estrutura laten-
te necessfiria da percepgiio e somente uma peoria da percepgao pods, ao
navel da cibenl6ticil cle segundo ordem, ou seja, na observagao do obser-
vador que percebe, reconhecer que isto 6 assim.

Nfio 6 dificil genenilizar esta diferenga meio-forma. Pods-se, por
exemplo, ver a estrutura, actistica e oticamente heterog&nea, isto 6, sol-
tamente acoplada dttlinguagem homo meio, com cujo auxflio fuses po-
dem ser construfdas; ou dinheiro como meio da formagfio de pregos. Sob
condig6es especiais, formas (como palavias) podem inclusive constituir,
por sua vez, memos para Lml sistema de conhecimento, que, assim, lorna
invisivel para si esse diferenga. lsso mostra a amplitude da id6ia, mas
novanlente nos distancia da teoria do conhecimento. Fundamenta16 a su-
posigfio inicial, de que exists uma diferenga estabelecida de forma frsi-
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ca (ou bela qual for) entre o acop]amento so]to e o rigido, sem a qua]
ncnhtiitt sistemil dc conhecimento poderia dcsenvolvcr-se, sem a qual res-
pectivamente ficaria condicionado a coincid6ncias nas suas pr6prias fron-
teiras sem um distanciamento espago-tempo em relagao ao ambiente.

Umtt elaboragao conceitual aprimorada poderia acrescentar que o
meio (mec/lfr/zz) nfio pode ser esgotado atrav6s do ato da conformagao,
precisando, ao contr6rio, regenerar-se; que a forma 6 de qualquer modo
mais forte (maid capaz de impor-se) do que o meio, sem que exista, sub-

jacente a ele, uma racionalidade escondida; e que tamb6m o respectivo
indio, como um substrato acoplado de modo soho (isto 6, coma acopla-
mento, logo como estrutuia), tamb&m seja novamente perceptivel como
forma, quitndo uin meio adequado para isso (caso de um aparelho de
medidas com grande capacidade de resolugiio, por exemplo) possa ser
colocado it disposigiio." Deste modo cllega-se finalmente a fisica quan-
tico como uma peoria que descreve apenas a obscrvagiio de fisicos atra-
v6s de ffsicos; Oll se.ja, que s6 estfi estabelecida ao navel da cibern6tica
de segundo ordem e que descreve a realidade, correlativamente a isto,
coma indetermlnfivcl. lsto significaria, no entanto, apenas que a obser-
vagiio da obscrvagiio, a mensuragiio e a formulagiio de progn6sticos dos
resultados de mensurag6es produzcm formas, que sc tornam das mes-
mas meio. Sabemos atualmente que isso 6 possivel. Fazemos experimen
tos com isso taillb6in em outras areas, por exemplo, iia lirica moderns.
Mas isso nico significa que a auto-observagiio do mundi serif possfvel
sem a diferenQa latente entry meio e forma.

Conhecimento Hilo 6 possivel, portanto, em "qualquer" lipo de am-
biente e sim apenas num que seja adequado a talfinalidade. lsso nico nos
dlio direito, contudo, de concluir, }l partir olaf, sobre "adaptagiio" do co-
nhecimenlo it rcalidade.'' Menos ainda pods ser acompanhado do oti
mismo evojucionista de uma auto-regulamentagiio cibern6tica, que bus-
ch explicar tanto nlelhorias de rendimento come adaptaglio com uin tlnico
e mesmo modelo. Enl dodo o faso, as pesquisas cientrficas, vistas no con-
texto da ecologia, dino antes a impressao contrfria. O desvio em relagiio
aquilo que parece ser dado previamente aumenta coda vez mais, ja que
o conhecimento corrige-se a si proprio em movimentos cada vez mais

lsto dilerencia a ditcrcnciagiio Nleio/Fomla(Medium/Form) da diferenciagio tradicional
Nla16ria/Forma, quc no llnl acabava num concerto (le materia incorp6rea, porque, freijle
a determinaQiio (lualltitativa/qilalitativa dc todos os corpos, nio 6 possfvelpensar dc ou
tro modo nlat6ria scm forma.
17Vct esse conclusiio crr6nea en] Glasersfeld, 1987, p.80 e ss., 112, 200 e ss.(O que dcs-
radicaliza radicalmente scu construtivismo radical)
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audazes. lsto 6 - diriam muitos hoje, momentaneamente - realmente pos-
sivel: mas poderia-se ester em condig6es de descrever o que acontece
aquide forma maid clara e com maior consci&ncia dos riscos. O conhe-
cimellto pro.leia diferenciag6es numb realidade, que Hilo conhece nenhu-
ma diferellciagiio. Ele se permits coin isso uma liberdade que, igualinente,
Hilo estli prevista. Hoje n£io aceitariarnos nlais que ele, enquanto liber-
dtide, opera sein causes,'* ja que isso lamb6m serif umjuizo sobre atri-
buigfio, ou deja, conhecimento. Mas 6 possivel perguntar-se e uma teo-
ritt do conhecimenlo deveria poder atualmente estar em condig6es de
faze-1o, que tipo de ordeln/ordenagfio seri alcangada num tal processo
continuado de reforgo de desvios.

VI

Seja coma for, existem, mesmo assim, alguns pontos de refer&ncia
indicando que, se a reztlidade que permanece desconhecida fosse total-
nlente entr6pica, nico permitiria nenhum conhecitllento. S6 que o conlle
cer nico poole aples.entar isso, que a partir desta perspectiva 6 condigao
da pr6pria possibilidade, sol) a forma de uma diferenciagiio; jfique isso
conslituina, eln contradigfio com a intengiio da passagem para fora, de
novo, uma auto-realizagiio. O conllecimento, como construgiio baseada
em diferenciagiio, permanece szzl ge/ze/is. Como tal, niio conhece nada
que, externo a ele inesillo, Ihe pudesse ser correspondence. No imbito
desse "externo '', q ue o conhecimento atrav6s da diferenciagiio entry auto-
refer6ncia e refer6ncia externa, designa como "objeto '', 6 possivel que
exislam condig6es para a possibijidade de conhecimento; e podeinos
supor que das residam em clescontinuidades temporais e objetivas, em
diferengas de velocidades de variag6es ou em diferengas dos acoplamen-
tos estruturais de elementos. Mas se isso 6 assim, o conhecimento de
pende de /zao utilizar estes diferenciag6es, porque somente abdicando
ditto podemos alcangar um fechamento operacional.

Dente modo voltanlos maid uma vez a questiio de saber se Hilo 6 exa
tamente por causa disco que precisariam existir conceitos indiferenciados
(e, assim, plenos de paradoxos). O conceito de Deus da tradigfio atraiu para
si este questlio, tendo-a, assim, absorvido. Para alguns isso pods ser sufi-
ciente. Sem nos deter nests ponto, gostarramos de apresentar mais tr6s
conceitos que, de bem longs, poderiam lembrar a doutrina da Trindade.

i* Este 6 o casa dn dial)o cm Canterbury, 1968
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Para designer a unidade da diferenga entre slsfe/?za e a/ zbfenfe devs
se falar de flr in(/o (We//). Para designar a tmidade da diferenga entry co-
ri/iecf/ne/r/o e o/)/elo dove-se falar de /ea/fdade. Ptira designar a unidade
da diferenga entre /ea/fdade e posslbf/idade devs-se falar de se/z/Ido. To-
dos eases conceitos silo indiferenciados no sentido de que incluem sua pr6-
pria negagiio. A negagiio do mtmdo s6 pods ser realizada no mundo.A ne-
gagiio da realidade s6 pods ser realizada coho operagao real. A negagao
do sentido, por tlltimo, nlio faz sentido, se nico fizer sentido. A aus&ncia de
indiferenciagiio significa, pois, em todos esses casos, que aquilo que 6 as-
sim designado nlio pods ser definido por um contra-concerto, mas somen-
te a partir de uma diferenciagiio muito especillca que Ihe 6 subjacente.

Assinalamos mais uma vez que 6 preciso existirem diferenciag6es
iniciais mllito especificas (e de modo nenhum casuais).''' lsto comprova a
lose de que o conhecimento, apesar e justamente devido a exig6ncia do
fechamenlo, 6 um modo de opcrar extremamente improvavel. Os chtuna-
dos concertos liinites silo alcangaveis apenas a partir do conhecilnento e
para isso, comparztclas com as inQmeras diferenciag6es possiveis, existem
somente poucas possibi[idades. A]6m disso, 6 precise considerar que as
chamadas diferenciag6es sistema/ambiente, conhecimento/objeto, realida-

de/possibilidade apresentam uma marcante assimetria. Elas silo passiveis
de serum conectadas somente por um lada, e possibilitam uma re-e/zr/y,
no sentido da 16gica de Spencer Brown, somente por um lado, ou seja, uma
re-estrada da diferenciagiio no diferenciado. Desta forma, somente no sis-
lema o mundi pods ser um conceito de orientagiio, que re-introduz no sis-
tema a difereiiga cntre sistema c ambiente. Assim, a diferengit entry co-
nhecimento e objeto 6 uma diferenciagiio imtlnente ao conheciinento e o
pressuposto correspondents, de que a realidade precise ser algo que abranja
os dais lados, baseia-sc na realizagiio do pr6prio conhecimento. E assam,
tlnalmente, a diterenga enlre realidade e possibilidade s6 faz sentido quando
praticada in c/dll, isto 6, quando a operagao realizada momentane:\monte
aponta para um horizonte de outras possibilidades (mas into independente
de saber se se grata de possibilidades re:\is ou daquelas que silo apenas pen '
ladas ou imaginadas liccionalmente).

E possivel idcntificar uma estrutura nestas analogies, a qual serve
para resolver o paradoxo da unidade do diferente. Tal paradoxo sempre
v6, no entanto, apenas um observador. lsso, entiio, tamb6m significa que
a forma de uma peoria, descrita a partir de sua fungiio de resolver para '

Nests senlido tami)6m a "ultimate reality" nio 6 nunca o ttbsojuto - coma, p. ex., cm

Bradley, 1914.
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doxos, permite }i questao dos equivalentes funcionais, ou a questfio so-
bre Deus, se ela coloca como observador o paradoxo do observador.

Em qualquer caso o problema nico esb ao navel da simples realiza-
gao das operag6es autopoi6ticas daqueles sistemas que pennitem o di-
ferenciar, o designer, o observar e o descrever. Tamb6m sobre isso ape
nas se pode dizer: acontece quando acontece e nico acontece quando nio
acontece. Se queremos, ao contrario, diferenciar o que acontece, preci-
samos observer o acontecer como observagfio. Exatamente asta 6 a taro.
fa da teoria do conhecimento.

vll

Sejam quais forem as condig6es que precisam estar dadas para que
o conhecimento seja realmente possivel, ele pods conhecer saas condi-
g6es na slja pr6pria possibilidade. Ele pode pressupor isto no exercicio
da sua possibilidade. Ele faz o que faz e prova-se, com isto, como possf-
vel. O problems nico estli aqui. Nico estfinas condig6es de crescimento e,
hoje cada vez inais, nas condig6es da compatibilidade de ambiente do
crescimento das realizag6es do conhecimento.As teorias cl£issicas tinham
pressuposto esse compatibilidade no pr6prio conceito de conhecimen-
to, articulado cone f6rmulas como assfmf/arlo, representagiio ou adapta-
giio. As pr6prias teorias cibern6ticas do conhecimento partem kinda, de
vez em quando, do principio de que, atrav6s da expansao e ligagiio auto-
referencial em cede dos circuitos de regras melhora a adaptagao do co-
nhecimento ao ambience ao longs da evolugiio. N6s substiturmos asta
perspective pda questiio de coma, sob condigfio de fechamento cogniti-
vo, um sistema desenvolve a pr6pria complexidade e aumenta, nests sen-
tido, as realizag6es cognitivas.

E facilmente compreensivel pensar-se aqui em linguagem e, na ver-
dacle, existem estreitas conex6es entry a pesquisa lingiiistica e o construti-
vismo na teoria do conhecimento. Maturana, por exemplo, toma o con-
ceito de observar, come jf mencionado, dependence da disponibilidade da
linguagem. Tamb6m Ernest von Glasersfeld (1987) v6 na pesquisa lingtifs-
tica o problema chave e o fundamento da comprovagiio empirica do cons-
trutivismo radical. A isto contrap6e-se o fato de que, desde Saussure, a lin-
gtiisticajg tinha de qualquer modo abandonado a teoria dos signos no sen-
tido de uma refer6ncia exlerna da linguagem, mantendo a palavra signs (e
seus derivados como semiologia, semiotics) apenas como conceito para
elementos do sistema utilizados operacionalmente.
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Jlislamente com ipso esconde-se, contudo, um problema, pois as
operag6es de conhecimcnto silo completamente diferentes, dependendo
do typo de sistemti que as processa. E preciso diferenciar entry sistemtis
sociais c psiquicos e entry cointmicagiio e consciCncia operando no real.
Amboy os sisteiilas podem utilizar linguagens, tanto para a articulagiio
do pensamento como para a articulagao da comunicagiio. Um desenvol-
vimento de colnplexidade pr6pria, em proporg6es que nos silo conheci-
das, 6 tornado possivel, para ambos os sistemas, rec6m atrav6s da lin-
guagem.Amboy os sistemas operam do mesino dodo como sistemas fe
chador sob condig6es estruturais e operacionais(autopoi6ticas) comple
tttmente separadas. Nico hfia manor superposigiio operacional porque o
circuits recursive com oulras operag6es do respective sistenla coloca tudo
que funciona num sistema como operagiio elementar, sob condig6es de
conexiio completamellte diferentes.

Nico se pods, por uln lado, ignorar a linguagem e, sob hip6tesc ne
nhuina, dove-se subestimar seu alcance. Mas, por outro lada, ela tanl-
b6m Hilo 6 o sistema quc possibilita a construgiio do conhecimento coho
operagfio real. Ela, em verdade, nlio 6 sistema. Ela realize sobretudo o
acoplamento estrutural entry consci&ncia e comunicagiio. lsto 6, a lin-
guagem constitui un] nleio pr6prio (sejalll sons, sejam sinais 6ticos, se-
.jain, sobre este fuildamento, palavras), que ela acopla em formas pr6-
prias. Com isto ela coloca a disposigiio dos sistemas participantes uma
diferenga meio/forma altamente especffica co//zo /keio, de tal modo que,
tanto na consciCncia como tainb6m na comunicagiio, podem constituir-
se fonnas lingiiisticas especificas, deja peso cato de que o homem pensa
lingiiisticameiitc, deja porque a comunicagiio constr6ia coda memento
novas fntses; em otitros termos, aproveita possibilidades lingiiisticas agra
v6s de acoplamcnro c dcsacoplamento.

Com base fiestas complicag6es, que nico podemos evitar se perma-
necemos coin o prop6sito de coinpreender sistemas, a partir de suns ope-
rag6es t)fisicas e delimitadoras, fracassa a alianga entry a teoria da lin-
guagem e o construtivismo. A linguagem mant6m uma fungiio central
para o acoplamento estrutural corrente de operag6es psiquicas e comu-
nicativas. Ela fascina a consci&ncia. Ela contra a atengiio sobre seu re
pert6rio especialde formas 6ticas ou fon6ticas extravagantes. Ela garante
que quando se processa a comunicagiio, tamb6m sera coativada ei]] grau
suticiente a consci6ncia necessfiria para tal. Ela restringe os graus de li-
berdadc da consciCncia durante o plocessamento da comunicagiio, ape-
sar de permanecer sempie possivel perceber, ao mesmo tempo, aconte-
cimentos nico-comunicativos, refletir simultaneamente sentidos nico-co-
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municados e, sobretudo, enganar conscientemente coin a linguagem.
Durante a comuilicagiio pods-se, tamb6m, buscar apoio na capacidade
de registro cios sistemas psiquicos, em sua mem6ria e, enquanto n:io exista
escrita, a continuidilde da comunicagiio depende deste pr6-requisite, in-
dependente do modo de como ela superestima as lealizag6es factuais da
mem6ria. De outro lada tamb6m a consci6ncia ficaria sem a possibili-
dade de imaginar pensamentos foneticamente ou oticamente na forma

de palavras, extretllttmente dependents do que percebe no moments(se
e que se quer, neste cano, falar de consciCncia).

'ladas essay considerag6es permitem reconhecer o significado de um
acoplamento estrutural de sistemas sociais e psiquicos compative] com
ganhos de complexidade. Ele s6 pode ser explicado atrav6s da linguagem.
Contudo, a pr6pria linguagem Hilo fda. Ela pode dispor de formas pron-
tas para a construgiio do conhecimento ou, mais precisamente, dispor de
uma diferenga especffica entry meio e forma. Mas, tanto para a realizagiio
psiquica collio social de operag6es cognitivas, valem imimeras outras res-
tng6es que s6 pudelll ser tornados compreensiveis atrav6s cle anfilises so-
cio16gicas ou psico16gicas, respectivamente, e Hilo lingiiisticas. lsso vale,
Hilo por tlltimo, para as condig6es do fechamento auto-referencial, auto-
poi6tico cios sistemas c para suns conseqii6ncias internas.

Enqlianto sistemas forum deflnidos com o conceito vigo de "con-
texts'',:" a anfilise acima nico p6de ser sugerida. Obviamente consci6n-
cia, comtmicztgiio e linguagem estfio associadas umps 1ls outras e isso de
tal forma que tamb6m na tradigiio da teorla dos sistemas Hilo se podia
sequer pensar em ver diferentes sistemas. Diferenciava-se, entfio, com
base nuina conceptualidade nico suficientemente explrcita, entry homem
e natureza, otl"CiCncias do espirito '' e "CiQncias da natureza". Quando,
ao contrftrio, Hilo se v& mais sistemas colno objetos especiais, que estlio
internamente associados uns aos outros, de modo muito estreito, mas,
se eil] vez disso, se parte da diferenga entre sistema e ambiente, alcanga-
se un] de.vfg/z te6rico bem diferente. A questiio que serve de fio condutoi
e eiltio: que operag6es(autopoi6ticas) fecham um sistema? E maid: que
fonda de acoplameilto estruturalassume a conexiio entry sistema e am-
biente quando ocorrem tais fechamentos?

Uma talmudtingii tem amplas conseqii&ncias, atualmente kinda Hilo
de togo visiveis. Ela coilduz a peoria do conhecimento para a sese cons-
trutivista radical, segtmclo a qualo conhecimento s6 6 possfvel se e por-

Freqiicnlementc na loiitla dc (lue sistemas relacionam-se inlernanlente de forma thais
s61ida ou dense, do (]ue cone seu ambience
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que os sistemas se fecham operacionalmente ao navel de seu diferenciar
e designttr, tornando-se deste modo indiferentes frente :lquilo que, com
into, 6 exclufdo como ambience. A concepgao de que o conhecimento s6
6 alcttng£ivel atrav6s da ruptura de relag6es operacionais com o mundo
externo, nem por ipso significa que o conhecimento nio seja algo real
ou nico designs :\lgo real; ela apenas indict que, para as operag6es, com
as quais um sistema de conhecimento se diferencia, nio pods existir no
ambiente nenhum equivalence, porque se assim o fosse, o sistema se dis-
solveria, continuanlente, noseu ambiente, tornando, com isso, o conhe-
cer impossive].
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