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É com satisfação que apresentamos esta obra de história e 
geografi a de Rondônia para o ensino fundamental, anos fi nais, 
fruto de intensa pesquisa e dedicação por parte dos colaboradores 
envolvidos. O objetivo é revelar um pouco mais sobre a história 
de Rondônia, sua transformação ao longo do tempo, bem como 
seus aspectos fi siográfi cos mais importantes. Rondônia é um 
estado acolhedor, rico em biodiversidade e com grande potencial 
de desenvolvimento humano e sustentável, com respeito às 
comunidades tradicionais, indígenas e aos diversos migrantes que 
fazem de Rondônia o “Eldorado de Rondon”. Nosso estado, assim 
como os demais estados brasileiros, apresenta grandes desafi os 
a serem superados, como melhorias necessárias nas áreas de 
saneamento básico, infraestrutura, educação, sustentabilidade 
ambiental, entre outros. Conhecer os aspectos particulares do 
nosso estado contribui para pensarmos e agirmos estabelecendo 
relações entre o lugar em que vivemos e outros lugares, conscientes 
de que fazemos parte de um mundo conectado. 

Para tornar o estudo mais agradável e lhe ajudar a se preparar 
para os desafi os, tanto do presente quanto do futuro, preparamos 
uma viagem educacional e interativa conectada com a realidade e 
o cotidiano. Sendo assim, esperamos que o resultado deste nosso 
trabalho contribua para a formação de jovens críticos e conscientes 
de sua cidadania para a construção de uma sociedade mais justa e 
menos desigual. 

Você poderá fazer uso do aplicativo Leia Mais, que contém na 
íntegra os materiais de apoio, vídeos compartilhados e um QUIZ para 
avaliar a evolução do seu aprendizado. Além disso, o conteúdo dos 
materiais de apoio e os vídeos compartilhados estão inseridos na 
Plataforma Educacional Northe e podem ser acessados pelo celular, 
notebook ou tablet.

Vamos lá?

Apresentação



A tecnologia QR Code
Este livro possui a tecnologia de realidade aumentada por meio de QR Code (Código de Resposta Rápida). 
Essa tecnologia de imersão envolve um código de barras bidimensional que funciona da seguinte maneira: 
o leitor aponta o seu smartphone ou tablet para o código, que é então direcionado ao site. Nele você 
encontrará diversos documentos, fotos e vídeos. Tudo isso em fontes seletivas de informação que são 
complementares aos itens e permitem ampliar ainda mais o conhecimento sobre Rondônia.

Instruções
Para usar o conteúdo digital do livro, você terá que se cadastrar na plataforma educacional:

Computadores: digitar o link www.northe.com.br e seguir as instruções na tela.

Smartphones: semelhante ao uso do computador. Caso queira fazer uso do leitor QR Code, basta 
apontar a câmera do seu dispositivo para o código e este será direcionado à Plataforma Educacional Northe. 
Caso seu dispositivo não tenha o leitor QR Code, você poderá baixá-lo na Play Store ou diretamente pelo site 
www.northe.com.br, de acordo com o passo 2 nas instruções.

Aplicativo Leia Mais
Quando falamos em tecnologia, logo nos vem 
as ideias de modernidade, de conectividade, de 
facilidade e melhorias. Foi exatamente isso que 
nos motivou a criarmos o aplicativo educacional 
Leia Mais. Nele, o leitor é convidado a acessar o 
conteúdo dos materiais de apoio em sua totalidade, 
bem como aproveitar os vídeos compartilhados 
e participar do QUIZ para avaliar o andamento do 
seu aprendizado. Além disso, você poderá ainda 
compartilhar seu desempenho nas redes sociais.

Conheça seu livro

Utilize o QR Code ou o 
link abaixo para cadastro e 
acesso ao conteúdo digital. 
Seja bem-vindo!

CADASTRE-SE AQUI 

BAIXE AQUI 

northe.com.br/cadastrar

northe.com.br/leiamais
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Apresenta o tema do capítulo por meio de um 

esquema ilustrado e dinâmico que informa ao 

leitor o assunto abordado 

e o potencial turístico da região

Na abertura das unidades, você 

encontrará imagens relacionadas 

aos assuntos abordados.

Nessas páginas, você encontrará imagens e informações que nortearão o que será estudado no capítulo.

Infográfi cos

Abertura de unidades e capítulos
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Depois de realizar o cadastro na Plataforma, você poderá acessar o conteúdo digitando o link oferecido logo abaixo do QR Code, ou pela própria leitura do QR Code. Para isso, basta apontar a câmera do seu dispositivo para o código e este será direcionado ao conteúdo da plataforma.Caso tenha baixado o aplicativo Leia Mais, basta acessar a unidade correspondente e buscar pelo material de apoio ou vídeo desejado.

Sempre que você encontrar este ícone, 

signifi ca que existem vídeos em 360°  , para 

que você tenha a sensação de

imersão no conteúdo. Diferentemente dos 

vídeos tradicionais, o vídeo em 360° 

permite que o expectador escolha a direção 

do que deseja ver. Aqui pode-se utilizar 

óculos de Realidade Virtual.

Nessa seção, você realizará atividades 
que o ajudarão a desenvolver habilidades 

fundamentais para a compreensão dos assuntos 
trabalhados, além de conferir e revisar

o que foi estudado.

Atividades

Acesso ao material de apoio
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Atividades

Acesso ao material de apoio

E chegou a edição jovem do livro Nossa Terra, Nossa Gente: uma contribuição à História e Geografi a 
de Rondônia, ensino fundametal, anos fi nais.

Além da motivação em continuar o projeto para o público jovem, nesta nova edição tivemos um 
outro motivador, que é o mesmo elemento que difi cultou sua elaboração: a pandemia. Motivador, pois 
foi preciso mostrar ao vírus que a humanidade não pode sucumbir a ele, fomos e estamos sendo a 
resistência. Quanto ao livro, está pronto, vencemos! Por outro lado, a pandemia nos impediu de irmos 
mais rápido, e, assim, fomos a medida com que o mal-estar, as dores de garganta, a falta de ânimo, o luto 
e o acolhimento aos entes queridos foram nos permitindo avançar.

Uma edição mais orientada ao público jovem necessitou de mais profi ssionais para a confecção do 
livro. Deixo aqui os meus mais sinceros agradecimentos a estes novos integrantes: às historiadoras Drª. 
Nilza Menezes e Profª. Drª.  Xênia de Castro Barbosa (material de apoio O Real Forte Príncipe da Beira: 
Notas para uma Compreensão Histórica), Profª. Drª. Avacir Gomes da Silva e ao historiador Valdinei 
Backes da Silva (material de apoio As Folias de Reis no Vale do Guaporé (RO)); aos agrônomos Prof. Dr. 
Jhony Vendruscolo e Prof. Dr. Raymundo Leite da Silva Júnior (material de apoio Sistemas de Cultivo 
em Rondônia), e a equipe da meteoro: Drª. Waléria Souza Figueira, Dr. Luiz Alves dos Santos Neto, Me. 
Marcelo José Gama da Silva e Dr. Kleber Renato da Paixão Ataíde (material de apoio O tempo e o Clima 
de Rondônia). Além da ampliação do conteúdo em relação aos materiais de apoio, a equipe técnica 
também ganhou novos membros e, igualmente, fi ca aqui o meu agradecimento e reconhecimento pelo 
excelente trabalho realizado pela Profª. Drª. Marlene Rodrigues e Profª. Me. Ilma Rodrigues de Souza 
Fausto (orientação pedagógica e projeto gráfi co do livro), Ivy Gobeti (revisão de texto), Jose Mario Fraga 
Miranda (desenvolvedor do aplicativo Leia Mais), Alexandre Rotuno e Alline Paula da Silva (diagramação) 
e Jodson Andrade (cartunista e ilustrador).

Agradeço também aos autores que permaneceram conosco para esta nova edição: ao fotógrafo 
Carlos Augusto Tuyama, pela contribuição no material de apoio e pela disponibilização de suas fotos, às 
historiadoras Profª. Drª. Gilmara Yoshihara Franco e Eliane Teodoro Gomes; às geógrafas Profª. Drª. Josélia 
Fontenele Batista e Profª. Drª. Jania Maria de Paula; à antropóloga Profª. Drª. Kachia Téchio e ao líder 
indígena Dr. Almir Narayamoga Suruí. Agradeço ao agrônomo Prof. Dr. Emanuel Maia, que trouxe maior 
clareza sobre a produção agrícola sustentável. O relevo, como pauta dos geólogos: Me. Amilcar Adamy e 
o Dr. Marcelo Eduardo Dantas. A formação da vegetação de Rondônia, o desfl orestamento e as unidades 
de conservação foram descritos pela engenheira fl orestal Profª. Drª. Marta Silvana Volpato Sccoti, em 
parceria com o geógrafo Prof. Dr. Anderson Augusto Volpato Sccoti. Ao fi nal, os agrônomos Profa. Dra. 
Elaine A. Delarmelinda e Prof. Dr. Paulo Guilherme Salvador Wadt trouxeram suas experiências à luz dos 
solos de Rondônia. Agradeço ao suporte técnico do Gean Bertani, na Plataforma Educacional Northe, que 
contribuiu para mostrar o conteúdo eletrônico de maneira interativa e interessante.

Agradeço igualmente aos diversos representantes das entidades governamentais e das não-governamentais 
que nos forneceram os dados para que as informações do livro fossem confi áveis, bem como aos proprietários 
dos locais que adentramos para os registros e aos fotógrafos (amadores ou profi ssionais) pelas mais diversas 
fotos que ilustram nossas páginas, em especial Sr. Raul Pomer. À Universidade Federal de Rondônia pelo 
constante apoio ao ensino, à pesquisa e extensão, dentro e fora da universidade, também agradeço de coração.

Obrigado à minha família, em especial aos meus fi lhos, Roger e Rafaela, por me apoiarem em mais 
este trabalho. Até aqui, Deus nos ajudou. Obrigado!

Agradecimentos

Rosalvo Stachiw.
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Escrever um livro didático não é um trabalho fácil! Isso é verdade. No entanto, a tarefa fi ca mais leve quando 
é realizada com a colaboração de pessoas que compartilham do mesmo ideal: produzir um material didático 
que possa ser usado pela comunidade estudantil. E foi exatamente assim que ocorreu com o Nossa Terra, 
Nossa Gente: uma contribuição à história e geografi a de Rondônia – Edição jovem. Aqui estão alguns desses 
profi ssionais que se dedicaram para que o livro pudesse estar agora sendo lido por você.

É policial militar de Rondônia. Possui graduação em História, com 
mestrado em História. Desenvolve pesquisa na área da história da 
Amazônia, com ênfase em história de Rondônia. É coautora do material 
de apoio Rondônia: de um Passado Distante à Criação do Estado.
E-mail: eje.tcosta@gmail.com

Eliane Teodoro Gomes

É policial militar de Rondônia. Possui graduação em História, com 
mestrado em História. Desenvolve pesquisa na área da história da 
Amazônia, com ênfase em história de Rondônia. É coautora do material 

Eliane Teodoro Gomes

É diretora do Centro de Documentação Histórica do Tribunal de Justiça 
do estado de Rondônia. Possui graduação em História, mestrado e 
doutorado em Ciências da Religião. É coautora do material de apoio 
Rondônia: O Real Forte Príncipe da Beira: notas para uma Compreensão 
Histórica. 
E-mail: nilzamenezes@hotmail.com

Nilza Menezes

É diretora do Centro de Documentação Histórica do Tribunal de Justiça 
do estado de Rondônia. Possui graduação em História, mestrado e 
doutorado em Ciências da Religião. É coautora do material de apoio 
Rondônia: O Real Forte Príncipe da Beira: notas para uma Compreensão 

Xênia de Castro Barbosa

É professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Rondônia. Possui graduação e mestrado em História, doutorado em 
Geografi a. É coautora do material de apoio Rondônia: O Real Forte 
Príncipe da Beira: Notas para uma Compreensão Histórica. Atuou na 
revisão do conteúdo do livro. 
E-mail: xenia.castro@ifro.edu.br

Xênia de Castro Barbosa

É professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Rondônia. Possui graduação e mestrado em História, doutorado em 
Geografi a. É coautora do material de apoio Rondônia: O Real Forte 
Príncipe da Beira: Notas para uma Compreensão Histórica. Atuou na 
revisão do conteúdo do livro. 
E-mail: xenia.castro@ifro.edu.br

Gilmara Yoshihara Franco

É professora do departamento de história da Universidade Federal 
de Rondônia. Possui graduação, mestrado e doutorado em História. 
É coautora do material de apoio Rondônia: de um Passado Distante à 
Criação do Estado. 
E-mail: gilmara.franco@unir.br

Gilmara Yoshihara Franco

É professora do departamento de história da Universidade Federal 
de Rondônia. Possui graduação, mestrado e doutorado em História. 
É coautora do material de apoio Rondônia: de um Passado Distante à 
Criação do Estado. 
E-mail: gilmara.franco@unir.br

Colaboradores

Unidade 1: A história de Rondônia
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Unidade 2: A população de Rondônia

É professora do Instituto Federal de Rondônia. Possui graduação em 
Geografi a, mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente e 
doutorado em Geografi a. É autora do material de apoio Identidades em 
Construção: Formação Populacional de Rondônia. 
E-mail: joselia.fontenele@ifro.edu.br

Josélia Fontenele Batista

É professora do Instituto Federal de Rondônia. Possui graduação em 
Geografi a, mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente e 
doutorado em Geografi a. É autora do material de apoio Identidades em 

Josélia Fontenele Batista

Kachia Téchio

É professora do departamento de Educação do Campo da Universidade 
Federal de Rondônia. Possui graduação, mestrado e doutorado em 
Antropologia. É coautora do material de apoio Indígenas em Rondônia. 
E-mail: kachia@unir.br

Kachia Téchio

É professora do departamento de Educação do Campo da Universidade 
Federal de Rondônia. Possui graduação, mestrado e doutorado em 
Antropologia. É coautora do material de apoio Indígenas em Rondônia. 
E-mail: kachia@unir.br

É líder indígena. Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal de 
Rondônia em função da sua luta pelo meio ambiente. É coautor do 
material de apoio Indígenas em Rondônia. 
E-mail: almirsurui@gmail.com

Almir Narayamoga Surui

É líder indígena. Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal de 
Rondônia em função da sua luta pelo meio ambiente. É coautor do 

Almir Narayamoga Surui

Roseline Mezacasa

É professora do departamento de Educação Intercultural Indígena da 
Universidade Federal de Rondônia. Possui graduação, mestrado e 
doutorado em História. É autora do material de apoio Con que Derecho? 
Quando o Seringal Invade os Territórios Tradicionais do Povo Makurap. 
E-mail: roselinemezacasa@unir.br

Roseline Mezacasa

É professora do departamento de Educação Intercultural Indígena da 
Universidade Federal de Rondônia. Possui graduação, mestrado e 
doutorado em História. É autora do material de apoio 
Quando o Seringal Invade os Territórios Tradicionais do Povo Makurap. 
E-mail: roselinemezacasa@unir.br

É professora do departamento de pedagogia da Universidade Federal de 
Rondônia. Possui graduação em História e Pedagogia, com mestrado e 
doutorado em Geografi a. É coautora do material de apoio As Folias de 
Reis no Vale do Guaporé. 
E-mail: avacir.santos@unir.br

Avacir Gomes dos Santos Silva

É professora do departamento de pedagogia da Universidade Federal de 
Rondônia. Possui graduação em História e Pedagogia, com mestrado e 
doutorado em Geografi a. É coautora do material de apoio As Folias de 

Avacir Gomes dos Santos Silva
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É professora do Instituto Federal de Rondônia. Possui graduação 
e mestrado em Geografi a, doutorado em Sociedade e Cultura na 
Amazônia. É autora do material de apoio A Presença Eslava na Zona da 
Mata Rondoniense e a Construção de sua Identidade Regional. 
E-mail: jania.maria@hotmail.com

Jania Maria de Paula

É professora do Instituto Federal de Rondônia. Possui graduação 
e mestrado em Geografi a, doutorado em Sociedade e Cultura na 
Amazônia. É autora do material de apoio A Presença Eslava na Zona da 

Jania Maria de Paula

Valdinei Backes da Silva

É graduado em Pedagogia e acadêmico do Curso de Especialização em 
Gênero e Diversidade na Escola. É coautor do material de apoio As Folias 
de Reis no Vale do Guaporé. 
E-mail: valdinei18backes@hotmail.com

Valdinei Backes da Silva

É graduado em Pedagogia e acadêmico do Curso de Especialização em 
Gênero e Diversidade na Escola. É coautor do material de apoio As Folias 
de Reis no Vale do Guaporé. 
E-mail: valdinei18backes@hotmail.com

Unidade 3: O tempo e o clima de Rondônia

Waléria Souza Figueira

É assessora técnica/meteorologista do Centro Gestor e Operacional do 
Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM CR-PV) com mestrado e 
doutorado em Meteorologia. É coautora do material de apoio O Tempo 
e o Clima de Rondônia. 
E-mail: wal.fi gueira@gmail.com

Waléria Souza Figueira

É assessora técnica/meteorologista do Centro Gestor e Operacional do 
Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM CR-PV) com mestrado e 
doutorado em Meteorologia. É coautora do material de apoio O Tempo 
e o Clima de Rondônia. 
E-mail: wal.fi gueira@gmail.com

É meteorologista do Centro Gestor e Operacional do Sistema de 
Proteção da Amazônia (CENSIPAM CR-PV) com mestrado e doutorado 
em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. É coautor do material 
de apoio O Tempo e o Clima de Rondônia. 
E-mail: luizmeteoro@gmail.com

Luiz Alves dos Santos Neto

É meteorologista do Centro Gestor e Operacional do Sistema de 
Proteção da Amazônia (CENSIPAM CR-PV) com mestrado e doutorado 
em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. É coautor do material 

Luiz Alves dos Santos Neto

Marcelo José Gama da Silva

É meteorologista do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção 
da Amazônia (CENSIPAM CR-PV) com mestrado em Desenvolvimento 
Regional e Meio Ambiente. É coautor do material de apoio O Tempo e o 
Clima de Rondônia. 
E-mail: mgamasilva@gmail.com

Marcelo José Gama da Silva

É meteorologista do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção 
da Amazônia (CENSIPAM CR-PV) com mestrado em Desenvolvimento 
Regional e Meio Ambiente. É coautor do material de apoio O Tempo e o 
Clima de Rondônia. 
E-mail: mgamasilva@gmail.com
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Unidade 4: Mudanças no espaço e paisagem de Rondônia

É meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) com 
mestrado em Meteorologia e doutorado em Geociências Aplicadas. É 
coautor do material de apoio O Tempo e o Clima de Rondônia. 
E-mail: kleberataide@gmail.com

Kleber Renato da Paixão Ataíde

É meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) com 
mestrado em Meteorologia e doutorado em Geociências Aplicadas. É 

Kleber Renato da Paixão Ataíde

Raymundo Leite da Silva Júnior

É professor da Universidade Federal do Amazonas. É engenheiro 
agrônomo com mestrado em Máquinas Agrícolas e doutorado 
Agronomia Tropical. É coautor do material de apoio Sistemas de Cultivo 
em Rondônia. 
E-mail: raleju@gmail.com

Raymundo Leite da Silva Júnior

É professor da Universidade Federal do Amazonas. É engenheiro 
agrônomo com mestrado em Máquinas Agrícolas e doutorado 
Agronomia Tropical. É coautor do material de apoio Sistemas de Cultivo 
em Rondônia. 
E-mail: raleju@gmail.com

É professor do departamento de Engenharia Florestal da Universidade 
Federal de Rondônia. É engenheiro agrônomo com mestrado em Manejo 
de Solo e Água, doutorado em Ciências do Solo. É coautor do material 
de apoio Sistemas de Cultivo em Rondônia. 
E-mail: jhonyvendruscolo@gmail.com

Jhony Vendruscolo

É professor do departamento de Engenharia Florestal da Universidade 
Federal de Rondônia. É engenheiro agrônomo com mestrado em Manejo 
de Solo e Água, doutorado em Ciências do Solo. É coautor do material 

Jhony Vendruscolo

Emanuel Maia

É professor do departamento de engenharia fl orestal da Universidade 
Federal de Rondônia. É engenheiro agrônomo e doutor em Fitotecnia 
(Produção Vegetal). É o autor do material de apoio A agricultura e o 
Sistema de Produção de Alimento. 
E-mail: emanuel@unir.br

Emanuel Maia

É professor do departamento de engenharia fl orestal da Universidade 
Federal de Rondônia. É engenheiro agrônomo e doutor em Fitotecnia 
(Produção Vegetal). É o autor do material de apoio A agricultura e o 
Sistema de Produção de Alimento. 
E-mail: emanuel@unir.br
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Unidade 5: Nossas águas
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