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A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que

Kalna Mareto Teao

concluiu o curso Comunicação não violenta (Turma JUL/2024) , com carga-

horária de 20 horas, início em 02/07/2024, término em 05/07/2024 e nota final 

70.



Histórico

Nome:
Kalna Mareto Teao

Curso:
Comunicação não violenta

Disponibilidade:
02/07/2024 a 22/07/2024

Carga Horária:
20 horas

Nota Final:
70

Conteúdo
Módulo 1: Introdução;
Módulo 2: Observar;
Módulo 3: Sentir;
Módulo 4: Reconhecer;
Módulo 5: Pedir;
Módulo 6: Na prática
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A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que

Kalna Mareto Teao

concluiu o curso Inteligência Emocional (Turma JUL/2024) , com carga-horária 

de 50 horas, início em 01/07/2024, término em 05/07/2024 e nota final 67.46.



Histórico

Nome:
Kalna Mareto Teao

Curso:
Inteligência Emocional

Disponibilidade:
01/07/2024 a 10/08/2024

Carga Horária:
50 horas

Nota Final:
67.46

Conteúdo
Módulo 1 – Gestão das emoções pessoais
Módulo 2 – Gestão das emoções nas relações interpessoais
Módulo 3 – Ambiente de trabalho positivo
Módulo 4 – Liderança positiva
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APRESENTAÇÃO

Segundo o Censo do IBGE de 2022, a popu-
lação indígena é de 1�693�535 habitantes em todo o 
Brasil, equivalente a 0,83 % da população total do 
país1� Segundo dados do IBGE de 2010, a população 
era composta por 305 etnias e 274 idiomas indígenas� 

A região Norte do país concentra 45% dos 
indígenas brasileiros, com destaque para o estado 
do Amazonas, que tem 490,9 mil indígenas ou 29% 
do total2�

Em seguida, vem o Nordeste, com 31% dos 
indígenas do país� O destaque da região é a Bahia, 
o segundo estado com mais indígenas do país – 
quase 230 mil3�

As demais regiões têm a seguinte distribuição: 
Centro-Oeste (11,80% ou 199�912 pessoas indí-
genas), Sudeste (7,28% ou 123�369) e Sul (5,20% 
ou 88�097)4�

1 VELASCO, Clara; CROQUER, Gabriel; PINHONI, Marina. Censo 
do IBGE: Brasil tem 1,7 milhão de indígenas. Disponível em: https://
g1.globo.com/economia/censo/noticia/2023/08/07/censo-do-ibge-bra-
sil-tem-17-milhao-de-indigenas.ghtml. Acesso em: 7 ago. 2023.

2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 CABRAL, Umberlândia; GOMES, Irene. Brasil tem 1,7 milhão de indí-

genas e mais da metade deles vive na Amazônia Legal. Disponível 
em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-a-
gencia-de-noticias/noticias/37565-brasil-tem-1-7-milhao-de-indige-
nas-e-mais-da-metade-deles-vive-na-amazonia-legal#:~:text=A%20
popula%C3%A7%C3%A3o%20ind%C3%ADgena%20do%20
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O censo apontou a presença de indígenas em 
todas as regiões e em todos os estados brasileiros� 
Das 5�570 cidades do país, 4�832 têm moradores 
indígenas (86,8%)5�

Tabela da população indígena do Espírito Santo

Município Número de habitantes

Alfredo Chaves 2

Aracruz 7.425

Cachoeiro de Itapemirim 103

Castelo 14

Conceição do Castelo 8

Montanha 24

Conceição da Barra 182

São Mateus 836

Nova Venécia 54

Boa Esperança 7

Domingos Martins 18

Ecoporanga 4

Guarapari 96

Itapemirim 51

Jaguaré 68

Sooretama 27

Pinheiros 14

Linhares 606

pa%C3%ADs,contados%20896.917%20ind%C3%ADgenas%20no%20
pa%C3%ADs. Acesso em: 7 ago. 2023.

5 VELASCO, Clara; CROQUER, Gabriel; PINHONI, Marina. Op.cit.

continua...



CULTURA E RESISTÊNCIA INDÍGENA 13

Município Número de habitantes

Rio Bananal 12

Laranja da Terra 8

Marilândia 15

Vila Valério 6

Vila Pavão 7

Pancas 19

Colatina 67

Pedro Canário 89

Santa Teresa 34

Santa Leopoldina 14

Santa Maria de Jetibá 22

João Neiva 34

Serra 1.326

Vargem Alta 18

Viana 150

Vitória 642

Venda Nova 15

Vila Velha 866

Total da população indígena no ES 14.4116

Observando estes dados, podemos detectar o 
aumento da população indígena no Espírito Santo� 
Em boa parte dos municípios, houve o processo 
de reconhecimento e autoatribuição da identidade 
étnica indígena� Outro fator importante a ser notado, 

6 VELASCO. Op.cit.

continuação
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consiste na presença de índios em territórios que já 
foram habitados por esses povos em épocas remotas 
desde o período colonial e imperial�

Compreendemos que os povos indígenas 
possuem culturas, tradições e histórias com suas 
especificidades, apresentam dinâmicas próprias e 
mudam ao longo do tempo� As culturas não são 
estáticas e congeladas em suas épocas�

Os povos indígenas possuem identidades étni-
cas que são construídas na oposição nós/outros e 
na construção coletiva das identidades em momen-
tos de afirmação das lutas políticas, na comunhão 
de sentimentos étnicos e na luta por direitos coleti-
vos, como terra, saúde e educação�

Neste livro, vamos abordar as histórias, as cul-
turas, os líderes indígenas e as diversas formas de 
resistência dos povos indígenas Temiminós, Puris, 
Botocudos, Krenak, Tupinikim e Guarani do Espí-
rito Santo� A temporalidade abordada é da longa 
duração, perpassando o período antes do presente 
(AP), o período colonial, o período imperial até a 
República e a contemporaneidade�
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brasileiro� Em Vitória, encontram-se vestígios dos 
povos sambaquieiros na Baía Norte e nos bairros de 
Maria Ortiz, Goiabeiras e Camburi� Os sambaquis 
são constituídos por resíduos alimentares (frutos do 
mar e/ou peixes)� 

Diante disso, verifica-se que os povos dos 
sambaquis usavam instrumentos como: pesos de 
rede, blocos para lascamento e polimento, lâmi-
nas de machado, quebra coquinhos, triturador, 
batedor, perfurador, raspadores laterais, cortado-
res, lasca, pontas de projéteis, percutores e bases 
para lascamento�

Os índios no período pré-cerâmico

No período entre 4�000 e 2�500 AP, os índios 
não conheciam a cerâmica. Ocuparam a região 
litorânea, da faixa de terra do rio Itaúnas ao rio Ita-
bapoana� No interior, os índios caçadores ocupa-
vam os vales dos rios Reis Magos, Jucu, Itaúnas 
e Santa Maria� Viviam das restingas, dos mangues 
e das áreas pantanosas� Aos poucos, os índios se 
fixaram nas terras por um período de três a quatro 
anos� Quando a terra não era própria para o cultivo, 
os índios procuravam outras regiões para o plantio� 
Dedicavam-se à coleta de frutos, à caça e ao cultivo 
de milho, amendoim, mandioca e batata doce1�

1 PEROTA, Op.cit.
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O livro Cultura e resistência indígena é 
uma obra que retrata a temática da história, 
da cultura e da resistência indígena dos 
povos Temiminós, Botocudos, Puris, 
Tupinikim, Guarani e Krenak. O período 
abordado é de longa duração, perpassando 
pelo período colonial aos dias atuais. A 
obra destaca personagens de relevância 
para a história nacional, dentre eles 
podemos citar Arariboia e Guido Pokrane. 
Além de retratar diversas temporalidades, 
esse livro proporciona ao leitor a experiência 
de uma leitura agradável, pois permite 
conhecer também aspectos curiosos sobre 
a cultura, a moradia, os costumes e a 
alimentação desses povos indígenas. Um 
destaque desse livro é a questão da luta 
indígena pelo meio ambiente com relação 
ao rompimento da barragem de Mariana. 
Outro ponto a ser mencionado é o impacto da 
pandemia sobre as comunidades indígenas 
do Brasil. Essa obra proporciona ao leitor a 
compreensão do passado e do presente 
dos povos indígenas do Brasil e suas 
lutas e resistências históricas.

9 786525 155814

ISBN 978-65-251-5581-4
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