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RESUMO 

Discutimos a hipotese de que o processo de comunicagao, no seu sentido amplo, 
e composto, para efeito de analise, de tres componentes: processo de selegao 
da informagao, processo de elaboragao da informagao e processo de comu-
nicagao da informagao. Essa tripartigao, conseqiiencia da concepgao de infor-
magao como estruturagao da experiencia, permite constatar que o modelo de 
comunicagao, tal como e concebido pelos teoricos da informagao, e dema-
siado simplificado, alem de nao considerar as relagoes entre seus elementos. 

ABSTRACT 

Discusses the hypothesis that the communication process in its widest sense 
is composed, for purposes of analysis, of three components: the process of 
selection, elaboration and communication of information. This tripartite ar-
rangement, consequence of the concept of information as a stimulus of 
experience, permits the observation that the communication model, as it is 
conceived of by information theorists, is overly simplified, and in addition 
fails to consider the relations among its elements. 

O problema da comunicagao 6 de consideravel relevancia para todos 
os ramos do conhecimento; e vem ganhando importante significado 
nos estudos interdisciplinares, uma vez que sua investigagao pode ser 
enquadrada na teoria geral dos sistemas. 

A teoria da informagao, encarada sob o angulo da teoria dos sis-
temas, visa essencialmente a estudar os processos pelos quais uma 
mensagem e produzida, recebida e quais condigoes devem ser preen-
chidas para que se instaure um processo de comunicagao. Considerada 
desse modo ela nao e uma disciplina compartimentalizada, apartada 
das demais; mas, antes de tudo, coloca em discussao cada conceito, 
cada metodo, cada modelo apresentado, a fim de formular os requi-
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sitos para o correto emprego de tais conceitos e mfitodos (Bertalanffy 
1975:126-32). 

Baseados tanto nas nogoes tomadas de emprestimo pela teoria da 
informagao de outras disciplinas, quanto nas nogoes que a cibernetica 
nos coloca, pretendemos neste trabalho discutir alguns elementos do 
modelo de comunicagao utilizado pelos teoricos da informagao. 

O esquema geral da comunicagao, de acordo com Shannon e 
Weaver, comporta os seguintes elementos (Maser 1975:5-7). 

1 . A fonte da mensagem: constituida pelo repertdrio do emissor 
e por um sistema de regras; 

2 . O pouso ou sorvedouro da mensagem: constituido pelo reper-
t6rio do receptor; 

Como conseqiiencia dos dois itens anteriores temos dois repertorios 
que, embora diversos, admitem uma parte comum. A comunicagao s6 
e possivel se existir uma intersegao nao vazia entre os repertorios 
do receptor e do emissor. 

3 . O emissor que 6 um transformador ou conversor de sinais ou 
signos. Ele efetua a codificagao da mensagem; 

4 . O receptor que e tambem um conversor de signos, cabendo-lhe 
a decodificagao; 

5 . O canal, isto i , o meio pelo qual se realiza a transmissao da 
informagao; 

6 . O objetivo da comunicagao. 
Esquematizando. obtemos; 
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O problema que se coloca a teoria da informagao resume-se em 
determinar que fatos interferem na adequada compreensao da men-
sagem. Tais elementos sao tratados no mesmo nivel, isto e, na 
mensagem tal como ela e veiculada (Figura I ) . Assim, tanto a incor-
reta formulagao de uma mensagem em relagao ao receptor quanto a 
interferencia de fatores estranhos, sao tratados como elementos de um 
mesmo conjunto, denominado fontes de perturbagao ou mais comu-
mente designado ruidos. 

No momento de estudar o processo de comunicagao sob o enfoque 
cibernetico, principalmente no que diz respeito ao aspecto da regula-
gem, inumeros problemas aparecem devido a reuniao, em um so con-
junto, de todos os fatores de perturbagao. Assim, o problema da 
regulagem vem sendo estudado de modo satisfatorio somente no que 
se refere aos chamados "ruidos brancos" de um canal, e que se 
resumem no aparecimento de sinais adicionais durante o transporte 
da mensagem. 

Estas dificuldades resumem-se, de acordo com o nosso ponto de 
vista, na ausencia de uma anaiise mais detalhada dos elementos que 
contribuem para a formulagao de uma mensagem. Esta discussao e 
essencial, pois realizar o estudo da comunicagao partindo somente do 
modelo proposto, acarreta nao so uma simplificagao exagerada do 
processo, como tambem a definigao imprecisa de conceitos, embora 
estes sejam explicativos no campo onde surgiram. Antes, porem, de 
examinar tais conceitos, empreenderemos uma discussao dos itens 
que devem ser pressupostos para a realizagao de um ato de comuni-
cagao, e cuja ausencia traz como conseqiiencia a insuficiencia expli-
cativa do modelo proposto pelos teoricos da informagao. 

Baseada no modelo de Shannon e Weaver, a nogSo de informagao 
sofre algumas deturpagoes. Maser (1975), partindo desse modelo 
conclui que comunicar e "tornar comum", isto e, partilhar informagoes, 
informagoes que devem ser "novidades" para o receptor. Apesar de 
nao ser objetivo do autor discutir o que vem a ser informagao, julga-
mos que essa utilizagSo do termo o torna ambiguo. Que grau de 
novidade deve estar encerrado em uma mensagem? 

A novidade total de uma informagao traz como conseqiiencia a 
nao compreensao dela por parte do receptor. Este fato deve-se a 
relagao suporte-aporte presente em qualquer processo de comuni-
cagao: "Le support est l'element volontairement pose L'apport 
est l'element qu'on pose" (Pottier 1974:42), "L'apport pressupose 
le support" (Pottier 1974:41). Assim, somente os seis elementos 
propostos por Shannon nao constituent os unicos fatores que permitem 
a comunicagao. Entretanto, pode-se objetar que a relagao suporte-
-aporte seja pressuposta pelo modelo, e nao parte dele. Concordamos 
que essa relagao nao passa de uma condigao de emprego, e como tal 
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nao pertence a um modelo de comunicagao stricto sensu. Mas essa 
relagao nao e pressuposta pelo modelo, uma vez que o proprio con-
ceito de informagao como novidade pode sustentar esse fato. 

O conteudo de um ato de comunicagao e normalmente preenchido 
pelo que, comumente, denominamos experiencia. A experiencia como 
tal nao e uma informagao, pois esta ultima existe somente no interior 
de um codigo, "Toute signification est relative a des ensembles 
d'experience selon les circonstances de la communication" (Pottier 
1974:63). O problema que se coloca a teoria da informagao seria, 
entao, o de construir um modelo que explicasse como se efetua a 
passagem experiencia-informagao, condigao basica para a explicagao 
de um ato de comunicagao stricto sensu. Para tanto seguiremos o 
caminho percorrido pelo emissor ao codificar uma mensagem. 

Antes que qualquer elemento da experiencia seja codificado, o 
emissor realiza uma selegao entre os elementos em jogo. Este e o 
fenomeno da conceptualizagao, descrito por Pottier (1974:21) do 
seguinte modo: "Le stimulus est le monde de reference 
L'emetteur doit en faire une saisie mentale pour selectionner un certain 
nombre d'elements de la perception: tout ce qui est imagine ou pergu 
n'est pas dit. C'est le ou reduction selective de la reference". 
O fenomeno da conceptualizagao e, em relagao a experiencia a ser 
comunicada, um elemento restritivo e seletivo, e esta presente em 
toda comunicagao, independentemente do codigo a ser utilizado. 
Simultaneamente o emissor realiza tambem uma hipotese sobre o 
conhecimento do receptor a respeito da informagao a ser veiculada, 
ou seja aquilo que denominamos como sendo a relagao suporte-
-aporte. 

Temos entao dois elementos presentes antes da codificagao de uma 
mensagem: o fenomeno da conceptualizagao e a relagao suporte-
aporte. Es.es elementos selecionam os aspectos da experiencia, res-
tringindo-a. 

A experiencia, ou como diz Granger (1968:112) "o momento 
vivido como totalidade", enquanto conteudo de uma mensagem, sofre 
uma especie de estruturagao, que pode ser descrita como uma ten-
tativa de transformar uma unidade de experiencia em uma unidade de 
estrutura. Como notamos acima a experiencia nao e por ela mesma 
uma informagao; para tanto ela deve ser estruturada, e essa agao 
pode ser descrita como uma tentativa que comporta um certo "resi-
duo" (Granger 1968:111). Esta tentativa por oposigao a experiencia 
pode ser considerada como sendo a prat ica. 1 

1. Experiencia e considerada como "o momento vivido como totalidade" 
(Granger, 1968:112). Portanto, ela nada ensina, explica ou demonstra. Opo-
mos a experiencia a pratica, pois esta ultima e que a estrutura. Neste sentido 
a oposigao pratica/teoria desaparece; a teoria passa a ser uma pratica teorica. 
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Consideramos que o fenomeno da conceptualizagao, a relagao su-
porte-aporte e a codificagao propriamente dita, sao elementos de 
uma pratica, e como tal comportam uma determinada perda em relagao 
a experiencia que constitui o estimulo inicial. Entretanto, devemos 
ainda notar que a pratica nao esta desvinculada de intencionalidade. 

Subjacente a este processo existe um sistema de signos que possi-
bilitara transmitir a informagao, e que consiste, enquanto visao da 
realidade, num dos possiveis "modos de dar forma ao mundo" (Eco 
1974:125). Cada nova mensagem reestrutura semanticamente o codigo, 
fornecendo novas atribuigoes de valor. Logo, o emissor tem multiplas 
escolhas no interior de um sistema de signos ao mesmo tempo que 
este ultimo restringe a informagao a ser veiculada, pois um codigo 
constitui uma "interpretagao parcial do mundo" (Eco 1974 :126) . 2 

Na medida em que o homem esta comprometido com uma deter-
minada visao de mundo, a experiencia longe de ser uma forma de 
conhecimento, e uma confirmagao de ideologia. Nao nos referimos 
aqui a experiencia valida para um so sujeito, mas aquela compartilhada 
por muitos. Como a pratica e organizada segundo uma experiencia, 
temos que a intencionalidade esta estreitamente vinculada ao processo 
de formulagao da mensagem. Trata-se neste caso de analisar qual o 
elemento da informagao que pode ser considerado ideologico, ou mais 
precisamente, notar como o emissor confirma seu discurso ideologico 
atraves da selegao dos elementos da mensagem a ser veiculada. Assim, 
experiencias semelhantes nao resultam em informagoes identicas: a 
pratica que as estruturas depende da agao de diferentes sujeitos. Parece 
ser esta uma das razoes pela qual Pottier (1974:37) considera que 
o emissor seleciona os elementos da mensagem a ser veiculada. 

O emissor, ao estruturar uma mensagem, caminha sobre o eixo da 
selegao, e o receptor, ao decodifica-la, elabora a informagao, isto e, 
parte dela para atingir a experiencia ou o estimulo que gerou a 
comunicagao. Para que este processo se realize, ou seja, para que 
tenhamos a selegao e a elaboragao, e necessario que o receptor integre 
em sua experiencia a informagago recebida. Ao atingir o receptor a 
informagao encontra-se sensivelmente empobrecida, devido a pratica 
realizada pelo emissor. Ao integrar esta informagao em sua expe-
riencia, ao decodifica-la, o receptor recorrera a sua visao parcial de 
mundo, estruturando a nova experiencia de acordo com um subcodigo. 
Surge entao um novo ponto de perda em relagao a informagao inicial, 
conseqiiencia da pratica realizada pelo receptor. 

Ate este momento temos os seguintes elementos: 

2. Esse e o raciocinio que Eco (1974:131) utiliza para discutir se o codigo lingiiistico determina a cultura ou a precede. 
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1. Processo de selegao da informagao 

e 
Experiencia Emissor r » • d 

P 

a 

PRATICA 
relagao suporte-aporte 
conceptualizagao perda 
intencionalidade 
codificagao 

2 . Processo de elaboragao da informagao 
Mensagem > Receptor > Decodificagao 
(pratica do perda 
emissor) 

> Experiencia 

perda perda 

^ Pratica 
perda 

3. Processo de comunicagao da informagao 

Emissor > Prdtica > Mensagem — > Receptor > Pr&tica 

Portanto, podemos deduzir que os elementos constitutivos de um 
processo de comunicagao estao intimamente interligados e nao se 
resumem somente em um receptor, um emissor, um codigo e um obje-
tivo. Encarada deste modo, a comunicagao apresenta-se como um 
sistema complexo, e para determina-lo e necessario uma analise minu-
ciosa, nao so de seus componentes, como tambem das relagoes que 
os unem. 

Pressupondo a existencia dos elementos discutidos ate este momento, 
pretendemos associa-los a alguns conceitos que desempenham papel 
predominante na teoria da informagao e na cibernetica. 
A analogia entropia-informagao 

A teoria da informagao conceitua informagao como sendo o aumento 
de precisao de um sistema, baseada na concepgao de que a informagao 

| elaboragao 
Experiencia Experiencia 
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pode ser definida por uma expressao isomorfica a da entropia negativa 
da termodinamica. Assim como a quantidade de informagao em um 
sistema e a medida- de sua organizagao. a entropia de um sistema e 
a medida de seu grau de desorganizagao (Wiener 1970:36). Acredita-
-se que a informagao aumenta o grau de organizagao de um sistema 
devido ao fenomeno da redundancia. Este ultimo acarreta, segundo 
os teoricos da informagao, quantidade maior de informagao. 3 

A ideia que norteia tal analogia vincula a informagao ao acrescimo 
de conhecimento, que e, por sua vez, o elemento suscetivel de aumen-
tar o grau de organizagao do sistema. Notamos, entao, que o acres-
cimo de conhecimento esta associado, por um lado a quantidade de 
informagao, e por outro lado a um excedente de signos presentes na 
mensagem. 

A primeira questao que surge e referente ao par ordem/desordem. 
Qual e a ordem provocada pela informagao, como age sobre o indi-
viduo, enfim o que se pode entender por ordem? 

Tomando uma concepgao mais refinada de entropia, julgamos que 
a analogia podera ser melhor compreendida. Vejamos: "Mais calor 
e pois mais 'entropia' . . . . quanto mais entropia e para mais distantes 
entre si tendem as moleculas. Portanto, em vez de 'desordem universal' 
incompativel com a Sabedoria de Deus, deveriamos concluir que a 
entropia mede o grau de libertagao da materia" (Tavora 1974:23). 
Considerando a informagao como entropia negativa, teriamos que, 
quanto maior a quantidade de informagao recebida por um sistema, 
menor seu grau de libertagao em relagao ao meio que a transmite. 

Antes de examinar mais detalhadamente a signicagao da analogia, 
discutiremos como concebemos a relagao conhecimento-informagao. 
Intuitivamente podemos perceber que uma informagao somente se 
constitui em um acrescimo de conhecimento na medida em que for 
integrada na experiencia do sujeito receptor. Julgamos pouco provavel 
que somente a redundancia seja responsavel por este fato, sob pena 
de negar todo o processo de formulagao da informagao visto anterior-
mente. Assim, a entropia esta na razao direta da ordem estabelecida 
pelo emissor no momento em que seleciona os elementos constitutivos 
da informagao. 

Podemos neste momento relacionar mais claramente os elementos 
discutidos: a ordem estabelecida pela informagao implica na maior 
coesao do sistema e o grau menor de libertagao associa-se ao fato de 
que quanto mais informagao integrada em sua experiencia, mais o 
individuo estara unido ao meio do qual a mensagem provem. Nao 

3. Parece ser essa a origem da ideia de que quanto mais redundante uma 
mensagem, mais informagao ela veicula. 
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temos entao a correspondencia quantidade de informagao — entropia, 
mas sim integragao da informagao — entropia. 

Propondo esta solugao, estamos seguindo uma das premissas basicas 
da cibernetica, ou seja, aquela que considera que o homem "se con-
serva unido em sua agao devido a posse de meios para a aquisigao, 
uso, retengao e transmissao de informagao" (Wiener 1970:203). 

Devemos ainda notar que, embora os dois processos, o da infor-
magao e o da transmissao de calor, possam ser formulados por 
relagoes matematicas analogas, isto nao autoriza a abstragao da natu-
reza especifica dos elementos em jogo; e que o modelo comum de 
comunicagao nao e suficientemente explicativo para explicitar como 
a informagao, enquanto integragao, e o elemento decisivo para a 
existencia de um ato de comunicagao. 4 

O principio da Incerteza 
O principio da Incerteza (Wiener 1970:34), formulado por Niels 

Bohr e Heinsenberg, enuncia a impossibilidade de se conhecer, ao 
mesmo tempo, a posigao de uma particula e a sua velocidade. Na 
cibernetica este principio fundamenta a tese da impureza da percepgao 
das informagoes. 5 

Temos, entao, num circuito de comunicagao, mais um ponto onde 
podemos determinar a existencia de perda de informagao, ou seja, 
no momento em que ela e percebida pelo sistema receptor. Devido ao 
que A. Moles (Vogel 1972:34) denomina "agitagao desordenada da 
natureza", uma mensagem M modifica-se em M' ao atingir o receptor. 
£ neste momento que a redundancia associada a informagao pode 
constituir-se em um elemento que contribui para a formulagao ade-
quada da mensagem. 

Teriamos, a$sim, o seguinte esquema: 
Estimulo Emissor Pratica Mensagem * » > > 
Mensagem' Receptor Integragao > —> —> 

4. Devemos notar, ainda, que do mesmo modo que a desordem total para 
a qual tende o universo e uma possibilidade teorica jamais atingida, a entropia 
maxima gerada pela informagao, seja a organizagao total, seja a impossibilidade 
de libertagao do sistema, tambem o e. 

5. Nao nos baseamos nesse principio no tocante a experiencia, pois segundo 
a oposigao pratica/experiencia, somente a primeira pode ser considerada como 
informagao. 

106 



Entre esses elementos teremos um ponto que determina um certo 
grau de perda em relagao a informagao original. Apesar deste fato 
existe sempre uma intersecgao entre eles. Atraves deste principio e 
possivel notar a razao pela qual e impossivel ao sistema atingir a 
coesao total, via informagao. 

Os mecanismos de controle e a nogao de erro 
Como ja foi visto acima, a informagao e um produto da agao do 

sujeito sobre a experiencia, de uma pratica que comporta residuos. 
Quando veiculada, a informagao ainda sofre uma serie de perdas, 
o que leva o receptor a preencher os vazios da mensagem com sua 
propria experiencia. Como nota Cidmar Teodoro Pais, apesar deste 
fato, as lacunas continuam vazias, nao sao informagoes, pois nao foram 
preenchidas com a experiencia do emissor. Assim, o processo de selegao 
da informagao nao e jamais identico ao processo de elaboragao, mas 
comporta apenas uma intersegao nao vazia, devido a parte comum 
existente entre os codigos e entre as experiencias. Alias, esta identi-
dade parcial parece ja pressuposta por Peirce (1972:93-4), pois a 
associagao signo-interpretante, independente do processo pelo qual se 
realiza, somente e possivel se existir uma parte comum entre as expe-
riencias do emissor e do receptor. Como a experiencia nao se reduz 
jamais a mensagem, temos o carater indefinido da serie de interpre-
tantes. 

Ao integrar a informagao em sua experiencia particular, o receptor 
inicia o processo de feedback. Logo, o ponto de partida sera tambem 
ativado por uma experiencia, ou seja, o receptor passa a ter conheci-
mento do estimulo que deu inicio ao processo de selegao. Ora, como 
nao existe identidade total entre a informagao inicial e a informagao 
recebida, temos que a ordem absoluta, ou seja, a entropia maxima 
jamais e atingida. Logo, este nao pode ser considerado o ponto de 
equilibrio de um ato de comunicagao. 

A resposta do receptor sera um elemento que permitira testar se a 
informagao foi formulada adequadamente, ou melhor, se a informagao 
atingiu o receptor de acordo com a expectativa do emissor. Por sua 
vez, o emissor ao elaborar a informagao utilizou todos os elementos 
disponiveis, julgados pertinentes, para que a mensagem tivesse uma 
margem de distorgao minima. Podemos perceber, entao, no referente 
ao processo de selegao dois elementos de controle, e que sao: 

* o julgamento do emissor frente a experiencia; 
* a adequagao da informagao em relagao ao receptor. 
Como vimos, a trajetoria do processo de comunicagao e repleta de 

restrigoes que tomam o sistema sujeito a perturbagdes, que por sua 
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vez, sao submetidas a regulagao e controle eficazes no momento em 
que a performance e bem sucedida, isto e no momento em que ocorrer 
um feedback negativo. Assim, se o emissor formulou o sentido em 
um significado suscetivel de se transformar, quando recebido, num 
sentido o mais proximo possivel do inicial, temos uma resposta que 
possibilitara reestruturar ainda mais adequadamente a informagao. 
Atingindo este ponto, o sistema encontrar-se-a num estado de equili-
brio. No caso oposto, marcado pela ausencia de um dos elementos 
indispensaveis para que a comunicagao se efetue, o mecanismo e 
insuficiente. 

A regulagao tem por objetivo reduzir, ao maximo, a variedade da 
saida (Bouissac 1973:199), isto e, o proprio sistema tem que dispor 
necessariamente de elementos capazes de preencher a fungao de regu-
lagem. Ora, o sistema de comunicagao, para se auto-regular, necessita 
ao menos de dois elementos, que podem ser considerados como 
sendo o processo seletivo (ou aparelho de controle) e a resposta a 
mensagem enviada. Resta analisar como estes elementos agem para 
o controle eficiente do processo. 

O sistema baseado na regulagem e no controle, somente apresenta 
condigoes de aplicagao satisfatoria atraves de um "regulador de con-
trole por erro" (Wiener 1970:16). A nogao de erro pode ser definida 
como a diferenga ou o desvio verificado entre o valor que se deseja 
manter, isto e, o ponto de equilibrio, que no nosso caso pode ser 
considerado como uma variavel que se encontra entre os limites 1 e 0 
ou seja, entre a identidade total e a ausencia de identidade entre o 
sentido inicial e o sentido final; e o valor obtido na pratica. Como 
existe intersegao entre os dois sentidos, temos que sempre havera 
alguma parte comum entre o valor desejado e o valor obtido. 

No decorrer de um •ato de comunicagao o aparelho de controle, 
considerando todos os elementos de sua experiencia, assim como 
os elementos colocados a disposigao pelo receptor, estara continua-
mente auto-regulando-se com o objetivo de aumentar a rentabilidade 
do processo. 

Assim, a cada ciclo correspondente a uma mensagem e resposta, 
teremos, no referente ao emissor, um mecanismo semelhante ao 
seguinte esquema: 

Emissor Aparelho Mensagem Receptor 
de controle { 

(PrStica) j 
I i i 

Feedback > ' 

Estimulo I I l 
i I I I 
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O aparelho de controle, deve ser pressuposto tanto no emissor 
quanto no receptor, pois, como ja notamos, o processo de comuni-
cagao esta sujeito a uma serie de restrigoes que o tornam suscetivel 
a perturbagoes, as quais deve ser reguladas ate o limite minimo pelo 
aparelho de controle. No referente, ao emissor e ao receptor, o meca-
nismo de controle deve seguir o seguinte funcionamento: 

* as perturbagoes interferem tanto no processo empreendido pelo 
receptor, quanto pelo emissor (E e R ) , impedindo que seja obtido 
sentido inicial identico ao sentido final. O aparelho de controle age 
para que o estado de equilibrio D seja obtido. 

AC t > F T E R >D 

AC — aparelho de controle 
F — resposta 
E — emissor 
R — receptor 
P — perturbag5es 
D — estado de equilibrio 

Em ultima analise, o mecanismo de controle tem por objetivo pro-
duzir um efeito regulador entre o sentido inicial e o sentido final, 
efeito cuja margem de erro e fornecida pela resposta, e constitui-se 
em um novo elemento de controle. 6 

A importancia dos mecanismos de controle reside no fato, de 
que pelo seu intermedio o equilibrio do sistema e estabelecido, o 
processo passa a caminhar sobre o eixo da estabilidade. Ashby 
(Bouissac 1973:202) mostra que o "conceito de sobrevivencia e o de 
estabilidade estao ligados", o que nos leva a concluir que o indivfduo 
se mantem unido em sua agao, nao somente em conseqiiencia da 
informagao, mas tambem da estabilidade do processo que a envolve. 

Os elementos discutidos demonstram a necessidade de considerar 
o processo de comunicagao sob o enfoque da teoria do controle, pois 
atrav^s dela podemos consider£-lo como um sistema dinamico, cujos 
elementos mantem-se em constante relagao, influenciando-se mutua-
mente. 

6. Nao consideramos os mecanismos de regulagem do canal. Todavia, pres-
supomos que a deficiencia do canal esteja incluida no conjunto denominado 
"perturbasoes". 
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