
ANTRO
PO

LOGIA
Portuguesa

Vol. 301985

Instituto de Antropologia - Universidade de Coimbra



o ensmo
Humanas

Resumo:

Antropol. Pori.. 3. 1985: 107-110

do curso de Biologia Aplicada as Ciencias Sociais e
na licenciatura em Antropologia na Universidade

Nova de Lisboa

Prof. C ARLOS HENRIQUES DE JES US

Departamento de Antropologia
Fac uldade de Ciencias Sociais e Humanas

Univers idade Nova de Lisboa

o Curso de ..Biologia Aplicada as Ciencias Soci ais e Humanas e Antro pologia Fisica- da
Licenc iatura em An tropologia da Fac uldade de Cien cias Soc iais e Humanas , da Universi dade Nova
de Lisboa , esta dividido nos segui ntes blocos fundamentais :

I - Aquisicao dum lexico post -disciplinar.
2 - Evo lucao dos sistemas de corn unicacao Animais e Humanos .
3 - Teoria da evolucao e meca nismos moleculares, celulares , fisio logicos e SOCialS .

4 - Antropo log ia Fisica e Metodo logia da datacao da linguagem huma na art iculada.

Pala vras-chave :

Lexico post-di sciplinar ; Evolucao da cornunicacao; Cornpeticao; Cooperacao ; Datacao da
linguagem humana art iculada .

Abst ract:

The Co urse of «B iology App lied to the Human Sciences and Physical Anthropology " is part
of the degree in Anthropo logy of the New Universi ty Of Lisbo n, Faculty of Human and Soc ial
Sc iences . The course is divided in four main parts':

I - Acquisi tion of a post -disciplinarylexycon .
2 - Evo lution of comm unication systems .
3 - Theory of evo lution and molecular, cellular, physio logical and social mechanisms .
4 - Physical Anthro pology and Methodo logies used to date human articulated language.

Key-wo rds:

Pos t-disciplinary lexycon ; Evo lution of com munica tion; Theory of evolution; Com petition;
Coope ration ; Articulated human language dating .
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DESCRI<;AO SUCINTA DOS CONTEUDOS DO CURSO

Dada a natureza interdi sciplinar do curso de Biologia Aplicada as Cienc ias
Sociais e Humanas , a primeira preocupacao e a de perm itir aos Alunos a
« aquisicao de urn lexico post-disciplinar». A cornpreensao dos conceitos criticos e
feita com base na apresentacao dos exemplos paradigmaticos que os originaram.
Em seg uida sao explicadas as extensoes e generalizacoes que se foram imple
mentando ao longo do tempo e de que se podem encontrar referenc ias concretas
nas literaturas da espec ialidade . Finalmente explicitam-se as aplicacoes de cada
co nceito em problemas inere ntes as Ciencias Sociais e Human as, nomeadamente
em problemas fundamentais da Antropologia .

Entre os conceitos a serem discutidos estao os de Disciplinaridade , Inter
disc iplinar idade, Transdisciplinaridade e Post-Di sciplinaridade ; Informacao-Ener
gia; Entropia , Ord em e Desordern; Fronteira, Transporte Passivo e Activo; Sinal ,

. Potencial de Accao , Modulacao; Decisao , Histerese e «Feedback» (Retro-infor
macae), Contexto, Redundancia; Analogico-Dig ital; Limites ao Crescimento da
Informacao , Descentralizacao; Diferenciacao; Relacoes das Diadas, Triadas e
Redes ; Continuidade-Descontinuidade.

A aquisicao de conceitos post-disciplinares e a sua utilizacao como ferramen
tas da cog nicao, permitem a descricao dos padroes de Cornunicacao animal e
humana . Neste bloco passa-se do conceito de Auto- Organizaciio e Opt imizacao ,
exemplificados pela fase de agregacao da amiba social «Dyctiostelium discoi
deu m», ao conce ito de Codigo, pelo estudo das dancas informativas das abelhas.
Urna breve passagem pelo comportamento comunicac ional do bicho da seda
permite introduzir 0 conceito de Sinais de Comunicaciio Proprios dos Sexos .
A analise do Reportorio de Sinais numa especie de Primatas , macaco Rhesus,
oferece nao so a possibilidade de perceber 0 que e0 Report6rio de Sinais de uma
Espec ie mas tambem 0 de perspectivar 0 problema da Comunicacdo Entre os
Humanos . Afirma-se que ent re os humanos 0 estudo dos Padroes de Comunicacao
ex ige nao so a constitui cao dum ponto de vista Metacomunicativo mas tambem 0

de uma Pragmatica .
Neste contexto analisam-se os axiomas da Comunicacdo Humana , os pro

blem as da diferenca hierarqui ca entre sina is nao verbais e verbais, a nocao de
conteudo e relac ao, e finalmente a rnarcac ao de contexto duma comunicacao .
Discute-se a diferenca entre os Padroes Comunicacionais entre os Iatmul e os
habit antes de Bali .

As aulas seguin tes sao dedicadas a analise de Sina is de Comunicacdo, entre
os Sexos , depois de definidas as estrategias reprodutoras basicas «S» e «k» , as
Trocas de Sinais de Conflito, aos Sinais de Solucdo de Conflito. Segue-se a
des cricao das Patologias da Com unicacdo com especia l incidencia na Desqua
lificacdo e no conceito de «Double-Bind" (Dupla-Ligacao).

Descrevem- se as Estra tegias bdsicas de engano - a produ cao de ambic ao e
a traicao afectiva, e classificam-se os sinais reveladore s do engano com citacao ao
«Facial Action Cod ing System» de Paul Eckm an.
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Muitos dos conceitos e mecanismos decobertos nos ultimos anos pela
investigacao em Biologia Modema sao ensinados aos Alunos no bloco de «Teoria
da Evolucdo », Ass ume-se a descricao epistemologica geral proveniente do seculo
XIX (0 conceito de Especiacdo , por exemplo) e os seus desenvolvimentos
modem os (as chamadas Escola Neo-Darwinista e os novos dados e interpretacoes
obtidos em Sociobiologia), mas complementa-se constantemente com informa
coes de «mecanisme . que vao da autocatdlise do DNA e da sua mutabilidade aos
mecanismos meioticos como 0 "crossing-over» .

Desta forma 0 estudante nao perde a dirnensao historica e evolutiva do
pensamento biologico mas fica tambern apto a compreender muitos dos meca
nismos descobertos nos ultimos vinte anos e que corroboram e muitas vezes
fundamentam as intuicoes havidas ao longo do percurso do pensamento evolutivo .
Defende-se 0 valor pedagogico desta estrategia uma vez que 0 ensino dos
mecanismos bio logicos «tout court», inserido em problemas mais vastos e globais
te rn provado ser motivo de interesse e de mais facil assimilacao.

Complementa-se esta informacao com 0 estudo do mecanismo que permite
passar da Informacao a Estrutura - a Hete rocatalise, e com 0 que permite
controlar a expressividade genetica .

A exigencia de que urn Antropologo modem o conheca os dados obtidos ate
agora em Genetica Humana, levam a incluir uma aula sobre 0 estatuto do Mapa
Genetico Humano . Calculado em cerca de 50 000 genes so se conhecem por
agora cerca de 2000 mas a producao media de novas localizacoes anda a volta de
10 por semana . Neste contexto fazem -se alguns exercicios ligados a nocao de
genealogia que or ienta tarnbem muitos dos conhecimentos dos Alunos sobre
parentesco.

Antes de passarmos a analise dos novos conhecimentos em Sociobiologia,
que incl uem a descricao dos mecanismos de competicao bern como de coope
racao, dedicamos uma aula as Consequencias Socia is e Humanas dos novos
conhe cimentos da Biologia Mol ecular. Trata-se de , com opt imismo moderado,
tratar urn facto novo: como 0 conhecimento da Organizacao da Informacao
Genetica e as metodologias que 0 aproveitam estao a ser utilizadas em programas
que vao desde a industria a producao e ao melhoramento animal e vegetal ate a
obtencao de novos alimentos e de novos farmac os. Considera-se que urn Antro
po logo nao pode hoje ignorar este s dados e as suas consequencias sociais. Esta
aula e alias uma das que os estudantes escolhem para mais claramente exprimirem
as suas proprias opinioes.

Passamos em segu ida a descricao dos estudos modemos sobre 0 conceito
evolutivo de competicdo e de cooperacao .

Quanto ao problema da competicao escolhemos analisar os dado s do
«Human Relations Area File », 0 que permite tambern uma ligacao muito forte
com 0 que os Alunos conhecem dos seus estudos mais classicos em Antropologia .

Ao tratarmos da Evo lucdo da Cooperacdo verifica-se, que , ao contrario da
anterior , e 0 modelo intuit ivo, e quica especulativo , que melhor e conhecido.
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A tentativ a de tratar 0 que e soc ial e humano como descricao de «uma logica da
afectividade », nao pondo em causa os mecanismos evolutivos profundamente
darwinianos, mostra-se , no entanto , de pratica lamarkiana uma vez que se
pri vilegia a descricao do «Adquirido» . E.a altura pois de inseri r a Evolucdo das
Instituicoes Humanas e do Comportamento Cooperativo e Social.

Utili zamos os estud os sobre 0 Dilema do Prision eiro como modelo mate
matizavel da Evolucdo do Altruismo e neste contexto descrevemos os dados
obtidos. Definimos a estrategia maximizante e optimizante «TIT for TAT» e
fazemos algumas consideracoes sobre as qualidades das est rateg ias: a viabilidade
inicial , a robustez e a estabilidade.

No bloco de Antropologia Fisica e Datacdo da Linguagem Humana abor
damos a Antropogenese primeiro em tomo das Evidencias fosseis e seguidamen te
descrevendo as Inferenci as que se tern deduzido princ ipal mente entr e caracte
risticas «duras» , isto e , fossilizaveis e «moles» que nao 0 sendo, forneceriam no
entanto informacao mais importante sobre problemas de linguagem e compor
tamento .

A inexi stencia , por agora, de material didactico (moldes , mapas , etc.) tern
dificultado 0 ensino pratico nestes assuntos. Contudo , elaboraram-se cerca de
quarenta quadros que sintetizam com diagramas e desenhos anatomicos a maior
parte dos conceitos expostos. Sao distribuidas xerocopias destes quadros aos
Alunos .

A des cricao das metodologias e resultados empregues na tentativa da datacao
da linguagem humana articul ada, oferece , pelo fascinio dos projectos envolvidos ,
uma ternatica que possibilita a discussao de muit as informacoes sem que se
tornem cansativas .

Terminamos este bloco com uma aula sobre datacdo fossil. usando isotopos
radioactivos, em especial Cf 4

.

o ana lectivo termina com duas aulas, uma breve lntroducdo aTeoria das
Catastrofes, a pedido dos Alunos que ouvem falar do assunto mas nao encontram
acesso faci l a sua compreen sao e a Aula Final onde se tentam integrar os
conhecimen tos adquiridos e se apre senta uma visao global com especial inci
dencia no futuro da Biologia e das suas aplicacoes Sociais e Humanas .


