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EDUARDO G. NEVES 

 
13/04 - AULA 1 

 

INTRODUÇÃO AO CURSO – A RELEVÂNCIA DA ARQUEOLOGIA 

AMERICANA, AMÉRICA DO SUL COMO LOCAL PARA O TESTE DE QUESTÕES 

FUNDAMENTAIS DA ARQUEOLOGIA, FUNDAMENTOS CONCEITUAIS DO 

CURSO. 

 

20/04 - AULA 2  

 

FUNDAMENTOS DE ARQUEOLOGIA E PRÉ-HISTÓRIA GERAL, A NATUREZA 

TRANSDISCIPLINAR DA ARQUEOLOGIA, MÉTODOS DE DATAÇÃO, 

CRONOLOGIAS RELATIVAS E ABSOLUTAS, PERIODIZAÇÕES NO NOVO E 

VELHO MUNDO, ARQUEOLOGIA COMO HISTÓRIA. 

 

27/04 - AULA 3 

 

OCUPAÇÃO DAS AMÉRICAS – HISTÓRIA DAS PESQUISAS, EVIDÊNCIAS 

ARQUEOLÓGICAS, GENÉTICAS E LINGÜÍSTICAS, OS SÍTIOS ANTIGOS DO 

PIAUÍ, MATO GROSSO E MINAS GERAIS (LAGOA SANTA), A EXTINCÃO DA 

MEGAFAUNA DO PLEISTOCENO. 

 

04/05 – AULA 4 

 

DIVERSIFICAÇÃO CULTURAL DO INÍCIO DO HOLOCENO – EVIDÊNCIAS 

ANTIGAS DE CULTIVO DE PLANTAS, CULTIVO X DOMESTICAÇÃO, SÍTIOS 

MONUMENTAIS DA COSTA DO PERU, A BACIA DE GUAYAS NO EQUADOR, 

A TRADIÇÃO UMBU E OTRAS TRADIÇÕES LÍTICAS NO SUL TO BRASIL, O 

INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DE SAMBAQUIS DO LITORAL SUL DO BRASIL, A 

CULTURA CHINCHORRO DO DESERTO DE ATACAMA. 

 

11/05 – AULA 5 

 

O INÍCIO DA PRODUÇÃO CERÂMICA, OS SAMBAQUIS FLUVIAIS DA 

AMAZÔNIA, OS SÍTIOS COM CERÂMICAS ANTIGAS NO NORTE DA AMÉRICA 

DO SUL. 

 

18/05 – AULA 6 

 

CARAL, VENTARRÓN E OUTROS SÍTIOS MONUMENTAIS DO LITORAL DOS 

ANDES CENTRAIS, SAMBAQUIS MONUMENTAIS DO LITORAL SUL DO 

BRASIL, OS PRIMEIROS CERRITOS DO URUGUAI E SUL DO BRASIL, 
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SIGNIFICADO DA MONUMENTALIDADE ANTIGA, COMPARAÇÃO COM 

MESOAMERICA E AMÉRICA DO NORTE. 

 

25/05 - AULA 7 

 

CUPINISQUE, SECHÍN E O “CULTO DE CHAVÍN”, RELAÇÕES ANTIGAS ENTRE 

A AMAZÔNIA E OS ANDES: A QUEBRADA DE HUANCABAMBA, AS 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO HOLOCENO MÉDIO, A FORMAÇÃO INICIAL 

DOS SOLOS DE TERRA PRETA NA AMAZÔNIA. 

 

01/06 - AULA 8 

 

A TRADIÇÃO POCÓ-AÇUTUBA NA AMAZÔNIA, PARACAS, AS EXPANSÕES 

LINGÜÍSTICAS NAS TERRAS BAIXAS. 

 

08/06 - AULA 9 

 

MOCHE, NAZCA E LIMA, AS ALDEIAS CIRCULARES NO BRASIL CENTRAL, 

AS GRANDES ALDEIAS DA AMAZÔNIA CENTRAL. 

 

15/06 - AULA 10  

 

TIWANAKU, WARI E OS ATERROS MONUMENTAIS E ESTRUTURAS 

HIDRÁULICAS DAS TERRAS BAIXAS DA BOLÍVIA (LLANOS DE MOJOS), AS 

ESTRUTURAS GEOMÉTRICAS DE TERRA DO ACRE. 

 

22/06 - AULA 11  

 

A EXPANSÃO TUPI, A TRADIÇÃO POLÍCROMA DA AMAZÔNIA, OS ATERROS 

DO DELTA DO RIO PARANÁ, OS CERRITOS E AS CASAS SUBTERRÂNEAS DO 

PLANALTO MERIDIONAL. 

 

29/06 - AULA 12  

 

O PERÍODO INTERMEDIÁRIO TARDIO NOS ANDES – CHIMU E CHAN CHAN 

NA COSTA NORTE, MARAJÓ, SANTARÉM E ESTRUTURAIS MEGALÍTICAS NO 

LITORAL DO AMAPÁ, ATERROS DO LITORAL DA GUIANA. 

 

06/07 - AULA 13  

 

O URBANISMO DE BAIXA DENSIDADE NO ALTO XINGU E LITORAL DO 

EQUADOR, SOCIEDADES HIDRÁULICAS DO NORTE DA COLÔMBIA, OS 

MUISCA, CHACHAPOYAS. 

 

13/07 - AULA 14 

 

VISITA ÀS COLEÇÕES DO MAE. 

 

20/07 – AULA 15  
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APOGEU E QUEDA DO IMPÉRIO INCA EM PERSPECTIVA CONTINENTAL 

 

27/07 – AULA 16  

 

CONQUISTA, COLONIZAÇÃO E RESISTÊNCIA – O EXEMPLO DAS ESTRADAS 

DO ACRE, AS LUTAS COLONIAIS, OS POVOS INDÍGENAS 

CONTEMPORÂNEOS DAS AMÉRICAS. 
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