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 Presentación

Para la REPEM LAC es satisfactorio

presentar, a quienes hacen educación

popular en sus territorios, así como a

todas las personas interesadas, esta

compilación de materiales educativos

utilizados por las organizaciones

asociadas para sus prácticas

educativas con mujeres y

comunidades populares del campo, la

ciudad y territorios alejados de los

centros administrativos del país y las

localidades.

Con esta Caja de Herramientas

buscamos dar continuidad al proceso

de sistematización realizado entre

2016 y 2018 con 20 organizaciones de

la red, el cual consistió en un ejercicio

metodológico, teórico y político para

comprender y dar cuenta de la

experiencia colectiva de Educación

Entre Mujeres, que congregó y puso

en interlocución la práctica de diversas

organizaciones de mujeres y algunas

mixtas que dan vida a la REPEM como

red latinoamericana y caribeña de

Educación Popular Feminista.

La sistematización realizada permitió

establecer variados aspectos de la

experiencia de la REPEM en el

desarrollo de programas y proyectos

de formación, brindando importante

y sugerente información, así como

perspectivas de análisis acerca de la

población destinataria de esos

programas y la realidad de sus

territorios, las modalidades de

formación, las metodologías y

pedagogías utilizadas, los principales

tópicos y conceptos articuladores y

sinérgicos abordados. Las

conclusiones de ese proceso

quedaron registradas en el libro

Travesías Pedagógicas en Educación

Popular Feminista, publicado en

noviembre de 2018. Ver el libro en: 

http://www.repem.org/archivos/publi

caciones/Libros/LibroRepem-

TravesiasPedag-Interactivo.pdf
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 Organizaciones participantes:
CEDEAL

Centro ecuatoriano de desarrollo y estudios alternativoso
CENTRAP

Centro de Apoyo Popular
CODACOP

Corporación para el desarrollo de organizaciones populares
ASSOCIAÇÃO MULHERES PELA PAZ
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FOLLETO: DERECHO A VIVIR LIBR.E DE VIOLENCIA. CEDEAL 

DERECHO 
AVIVIR 
LIBRE DE VIOLENCIA 

Folleto 
de contenido 
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Los Derechos Humanos son los valores indis-
pensables de hombres y mujeres para una 
convivencia justa y respetuosa. Son una 
expresión de las necesidades sentidas de las 
personas sin ninguna discriminación ni de 
sexo, ni de edad, ni de color  de la piel, ni de 
etnia, ni de creencias, ni de posibilidades 
económicas, ni sociales, ni ninguna otra 
situación.

El fundamento de los derechos humanos 
es el respeto a la dignidad, a la libertad y a 
la igualdad.

Si conocemos nuestros derechos pode-
mos ejercerlos, reclamarlos, luchar por 
ellos, respetarlos, hacer que les respeten 
y cumplir con nuestros deberes.

¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?

1
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CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los Derechos Humanos están desarrollados en un instrumento jurídico que 
es la Declaración  Universal de los Derechos Humanos, proclamada por 
los países miembros de  las Naciones Unidas, el 10 de Diciembre de 1948, 
después de la  Segunda Guerra Mundial para respetar los derechos de todas 
las personas y realizar esfuerzos para garantizar la paz en el mundo. 

Los Derechos Humanos tienen las siguientes  características:

Signi�ca que tenemos los 
mismos derechos todas las 
personas en cualquier parte 
del mundo, sin ninguna 
distinción.

UNIVERSALES

Los derechos humanos 
existen para siempre hasta la 
muerte.

NO TERMINAN

Todos los derechos juntos son 
para que  la persona tenga 
una vida con dignidad.

INTEGRALES, 
INDIVISIBLES, UNICOS

La persona no puede renun-
ciar a  los derechos, no puede 
negociar ni transferir a nadie.
Nacen con la persona y 
mueren con la persona.

INTRANSTERIBLES

Signi�ca que tenemos debe-
res y responsabilidades que 
cumplir con nosotros mismos, 
con las personas y con la 
sociedad.

IMPLICAN DEBERES

2
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HISTORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Primera Declaración en Francia, se llamó “Declara-
ción de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”.1789
Un grupo de mujeres  luchadoras por la libertad  y la 
igualdad escribe la “Declaración de los Derechos de 
la Mujer y de la Ciudadana”.1791
Después de la Segunda Guerra Mundial, se confor-
ma la Organización de las Naciones Unidas que 
rati�can los Derechos Humanos, la igualdad y el 
respeto a la vida y las libertades fundamentales de 
hombres y de mujeres.

1941

10 de Diciembre, se proclama la Primera Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.1948
Ecuador, reconoce y garantiza en la Constitución de 
la República los Derechos Humanos de las personas, 
de las colectividades y los derechos especí�cos de 
las mujeres.

1998

La Constitución de la República del Ecuador, como 
un Estado Constitucional de Derechos, garantiza a 
todos y todas los derechos humanos en igualdad, 
para mejorar la vida de ecuatorianos/as, la armonía 
con la naturaleza y la paridad en la participación 
política de hombres y mujeres.

2008

3
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EJES DE EVOLUCION DE  LOS DERECHOS HUMANOS

El  fundamento de los derechos humanos es la libertad, la dignidad y la 
igualdad, por tanto, el  primer eje de los derechos humanos fue el de la 
Libertad, pero con el paso del tiempo los derechos humanos han tenido 
avances para ampliar y cubrir las demandas de las personas y de los colectivos, a 
estos se les denomina EJES DE EVOLUCION, y son:

Derecho a la vida, a la libertad, a no ser 
discriminada, a no sufrir tortura y vivir libre 
de violencia; a participar en el gobierno y 
en elecciones libres, en paridad.

Derecho a los recursos productivos, al 
trabajo, a la tierra, al crédito, al descanso, a la 
salud, a la educación y a la vida cultural.

Derecho a la identidad, a la posición de 
tierras y territorios ancestrales a la 
lengua y cultura propias, Derecho a la 
conservación del medio ambiente y de 
la biodiversidad.

Atención prioritaria a los grupos en desventaja: 
mujeres embarazadas, niñas, niños jóvenes, 
personas mayores, personas con discapaci-
dad, desplazados, desplazadas, refugiados, 
refugiadas, personas privadas de la libertad.

2. DE LAS NECESIDADES 
Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales

1. DE LA LIBERTAD 
Derechos Civiles y Políticos.

espacio privado casa espacio privado casa

4. ESPECIAL Y AVANZADOS
Derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria.

3. DE LA DIVERSIDAD
Derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades: Derechos Colectivos.

4
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PRINCIPALES DERECHOS ORIENTADOS 
A LA EQUIDAD DE GENERO

Los derechos orientados a la equidad de género consideran superar la 
posición de desventaja y subordinación que viven las mujeres para que 
puedan alcanzar las oportunidades y el cumplimiento de los derechos 
fundamentales y bene�cios del desarrollo, en igualdad.

DERECHO A LA VIDA

DERECHO A LA FAMILIA

2+1+3 6

DERECHO A LA EDUCACIÓN
 Y A LA CULTURA

Vida digna y sin violencia. Decidir el número 
de hijos o hijas que pueden mantener y 
educar. 

Paternidad y maternidad responsables. 
Igualdad de derechos y obligaciones.

Con equidad de género e inclusiva.

espacio privado casa espacio privado casa

DERECHO A LA SALUD 

DERECHOS ECONOMICOS

Participación igualitaria de mujeres y 
hombres

Salud y derechos sexuales y reproductivos

Igualdad de mujeres y hombres en el 
acceso a recursos de la producción, 
trabajo y empleo.

DERECHOS 
POLITICOS

5
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  o violencia doméstica, son los malos tratos 
cometidos  en contra de la mujer por personas que viven en el mismo hogar, 
como esposo, conviviente, hijos/as, abuelos/as, suegro/a, yernos, novio, 
enamorado, ex conviviente, ex enamorado.  

La violencia contra la mujer  constituye una manifestación de las relaciones 
desiguales de poder entre el hombre y la mujer, es una expresión de 
discriminación  y una violación de los derechos humanos. Está considerada 
como un problema de salud pública, de justicia social y de seguridad 
ciudadana. 

APURA
SACA... SACA

NO QUIERO
DÉJAME

no 
violencia

más

DERECHO A VIVIR LIBRE DE VIOLENCIA

6
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Se consideran los siguientes tipos de violencia intrafamiliar:

TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

VIOLENCIA PSICOLÓGICA

VIOLENCIA ECONOMICA Y 
PATRIMONIAL

TE LARGAS
DE MI CASA

VIOLENCIA FÍSICA

VIOLENCIA SEXUAL

Acciones que afectan al cuerpo y salud de las 
víctimas: puñetazos, empujones,  agresiones 
con objetos machete, cuchillos.

Acciones que causan daño emocional y 
disminuyen la autoestima de la mujer, 
palabras groseras, amenazas, burlas, 
celos, gritos, humillaciones.   

Obligar a tener relaciones sexuales con el 
agresor o con terceros por medio de la 
fuerza.             

Control o privación de los recursos 
�nancieros y bienes patrimoniales a la
mujer.

7
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¿CÓMO SE  ORIGINA LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR?

La violencia intrafamiliar es parte de la violencia de género, se origina  por 
la relación desigual de poder entre mujeres y hombres, se construye social-
mente desde las prácticas machistas:

Centro de salud

Escuela

En la familia

En el trabajo En los medios de comunicación

En la comunidad

En la iglesia

En la producción

En las leyes

8
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EL CICLO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Una vez que la violencia se mantiene en la pareja se da un ciclo que le 
sostiene y se repite constantemente.  Conforme pasa el tiempo  este se 
vuelve  más violento y más frecuente. La violencia crece  con el silencio, 
reconocerla es  un paso muy  importante para llegar a romper el ciclo.  La 
denuncia pone un alto a la violencia.

Aparente calmaAparente calma

Acumulación 
de tensión

Acumulación 
de tensión

Explosión 
Violenta

Explosión 
ViolentaArrepentimientoArrepentimiento

espacio privado casa espacio privado casa

ReconciliaciónReconciliación

9
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CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La violencia afecta a toda la sociedad y los que sufren son  principalmente 
las mujeres, niñas, niños y adolescentes y también el agresor,  las conse-
cuencias  son daños físicos, psicológicos y sexuales que impiden el normal 
desarrollo de la vida y de la productividad.

espacio privado casa espacio privado casa

Víctima, deterioro en la salud física 
sexual, productiva y psicológica.  Baja 
autoestima,  inseguridad.

Agresor, pérdida del control de sí mismo, 
baja autoestima, sentimientos de culpa, 
alejamiento de la familia.

Testigos, temor al padre agresor, trastor-
nos de conducta, depresión, rebeldía, 
bajo rendimiento escolar, apatía,  ideas de 
suicidio.

Sociedad, hogares disfuncionales, insegu-
ros y con altos niveles de violencia. 
Mujeres e hijos/as desamparados, 
reproducción de conductas antisociales

10
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MECANISMOS PARA ROMPER LA VIOLENCIA

Los mitos son ideas falsas 
que buscan justi�car la 
violencia, es importante 
identi�carles  para 
terminar con estos, 
porque nada justi�ca la 
violencia, es una 
violación a los derechos 
humanos.

1.   SUPERAR LOS MITOS SOBRE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

PU
RO

PURO

MITO
La violencia doméstica es  
“asunto familiar”, “los trapos 
sucios se lavan en casa”

REALIDAD
La violencia es un problema social que debe ser 
denunciado y estar bajo la protección de la justicia.

“El estrés me pone enojado”
La violencia es una violación a los derechos 
humanos, nada le justi�ca.

“El hombre por naturaleza es 
más agresivo” 

La violencia es un ejercicio abusivo del poder, los 
hombres deben ser conscientes del daño que causan 
a la salud y a la vida de la mujer, de hijas e hijos.

“Una familia con padre y madre 
que se lleve mal, es mejor que 
una familia sin padre”

Los hijos e hijas que crecen en un ambiente de 
violencia, aprenden y ven esta conducta como algo 
natural, pasan a ser agresores y víctimas.

“Fueron los tragos, ahora sí voy a 
cambiar”

El alcohol es un pretexto para maltratar a la mujer y a 
la familia.

“Si salgo de la casa ya no tengo 
derecho a nada todo se queda 
con mi marido”

Nadie nos puede quitar los derechos y menos a la 
mujer que reclama su derecho a vivir libre de 
violencia. Según la ley el agresor sale de la  casa.

11
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MECANISMOS PARA ROMPER LA VIOLENCIA
2. LOS CUATRO ESCALONES PARA ENFRENTAR LA VIOLENCIA

LEY
103
LEY
103

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

1. 1. 
No sufrir tratos crueles ni 
degradantes.
Derecho a vivir libre de 
violencia.

Denunciar los actos de 
violencia y de agresión 
contra las mujeres.

Construir redes entre 
mujeres para  enfrentar 
la violencia.

Conocer la Ley 103 Contra la 
Violencia  a la Mujer y la Familia, 
el funcionamiento de las 
Comisarías,  de los Juzgados 
Contravencionales y  de los 
Juzgados de Violencia Contra la 
Mujer.

CONOCER TUS 
DERECHOS

ROMPER EL 
SILENCIO

CONOCER LA LEY  
Y MECANISMOS
DE PROTECCIÓN

REDES DE 
SOLIDARIDAD

12
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MECANISMOS PARA ROMPER LA VIOLENCIA
LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA  -  LEY 103

Ley 103 busca proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia 
y eliminar las situaciones de violencia que pueda afectarle.

OBJETIVOS DE LA LEY

CONSIDERA ACTOS DE 
VIOLENCIA:

Física
Psicológica

Sexual
Económica-Patrimonial

Prevenir, sancionar y erradicar
la violencia intrafamiliar

A QUIÉNES SE APLICA

Cónyuges, ex cónyuges, 
convivientes, ex convivientes, 
ascendientes, descendientes y

al servicio doméstico

LEY
103
LEY
103

13

26



LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER 
Y LA FAMILIA. LEY 103

MEDIDAS DE AMPARO

¿Quiénes tienen obligación de 
denunciar? Los Agentes de Policía, la 
Fiscalía, los profesionales de la salud

en conocimiento de 
casos de violencia.

espacio privado casa

espacio privado casa

Las personas que han sufrido 
violencia intrafamiliar pueden 

solicitar las MEDIDAS DE 
AMPARO

¿Quiénes pueden  
presentar la denuncia? Las 

víctimas de violencia o 
cualquier persona.

Los autorizados para 
proteger y juzgar son:

Juzgados Contravencionales, 
Juzgados de Violencia 

Contra la Mujer y Juzgados 
de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia y las Comisarías

14

27



RUTA DE LA DENUNCIA

En los trámites para la aplicación de esta Ley no se requiere de abogado/a  
y  los principios son la  gratuidad, obligatoriedad,  celeridad y reserva.

PRIMER PASO

SEGUNDO PASO
Presentar la DENUNCIA con los 

datos sobre la víctima, 
información del evento 

violento, domicilio del agresor 
y de la agraviada, nombre de 

los testigos

CUARTO PASO

Medidas de Protección o de 
Amparo:   boleta de auxilio, salida 

del agresor, prohibición del agresor 
de aproximarse a la víctima. TERCER PASO

Reconocimiento de la denuncia.  
Denuncia verbal, al momento de 

la DENUNCIA ESCRITA, acta 

QUINTO PASO

Sanción al agresor 
y reparación de daños.

Acudir inmediatamente a la  
Comisaría o a la Judicatura de la 

Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia para presentar 

15
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SOLIDARIDAD Y APOYO A LA VÍCTIMA 
DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

espacio privado casa espacio privado casa

Brindarle la seguridad y la con�anza  que 
necesita, escuchándole y apoyándole 

permanentemente.

Asegurar que  la víctima reciba 
atención médica-legal y que se escriba 

el certi�cado respectivo, para ser 
adjuntado al trámite de la denuncia.

espacio privado casa espacio privado casa

Recomendar a la 
víctima de violencia 
física o sexual que 

evite lavarse o 
cambiarse de ropa 
para no perder las 

pruebas.

Explicarle los procedimientos para 
denunciar al agresor.

16
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PLAN NACIONAL DE ERRADICACION 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Se formula como  medida de acción positiva para  garantizar una vida libre 
de violencia de género a la niñez, adolescencia y mujeres,  de acuerdo a la 
Constitución de la República del Ecuador  y a las declaraciones, pactos  y 

convenios internacionales.

 Se de�nen cuatro ejes principales como  estrategias de acción:

Cambiar los patrones culturales a 
través de procesos de sensibilización 

e información.

Acceso a la Justicia con gratuidad y 
celeridad.

Sistema de Registro con información 
cuantitativa y cualitativa sobre la 

Violencia de Género.

Sistema de protección integral, para 
garantizar la protección y restitución 
de los derechos de las víctimas con 

servicios de salud, educación y 
protección.

17
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Esta publicación forma parte del proyecto de cooperación internacional 
para el desarrollo “Mejora de la calidad de vida de la población indígena, 
mediante emprendimientos que favorezcan la participación de las mujeres 
en igualdad de oportunidades” ejecutado por la Red de Turismo Huataraco 
Suno-RETHUS, con el apoyo de la Asociación para la Paz y el Desarrollo, en 
alianza con diversas organizaciones de mujeres locales: Organización de 
Mujeres Kallari Muscuy Warmi Wankurishka, Aosicación de Mujeres Nuevo 
Amanecer, Asociación de Mujeres Mushuk Ñampi y Asociación de Mujeres 
Nuestra Señora de Loreto.

Está publicación ha sido realizada con el apoyo   �nanciero de la Agencia 
Andaluza  de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).
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SISMO

LLUVIAS	INTENSAS

HUAICOS	Y	DESLIZAMIENTOS

INUNDACIONES

BAJAS	TEMPERATURAS

SEQUIA

DEFORESTACIÓN

TORMENTAS
ELÉCTRICAS

EPIDEMIAS
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Violencia	sexual Violencia	�ísica
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LUGAR	DE	
OCURRENCIA	

MANIFESTACION
FRECUENTE

ALTO	
Grado

Violencia

Física

Sexual

Psicológica

Economía	

Patromonial

MEDIO	 BAJO	
AGRESOR
PRINCIPAL	

LUGAR	DE	
OCURRENCIA	

MANIFESTACION
FRECUENTE

ALTO	
Grado

Violencia

Despojo	de	
tierras

Extracción
de	recursos

Control	por	uso
de	recursos

MEDIO	 BAJO	
AGRESOR
PRINCIPAL	
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CARTILLA:OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIAS DE 
LAS MUJERES INDÍGENAS DE LA ~XHAB WALA KIWE. CODACOP 

l'.I 11 

Observatorio de Derechos Humanos 
y Violencias de las Mujeres Indígenas 

de la ~xhab Wala Kiwe 

Cartilla Informativa 
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Observatorio de Derechos Humanos
y Violencias de las Mujeres Indígenas

de la Çxhab Wala Kiwe  

Cartilla Informativa
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Cartilla informativa del observatorio de derechos humanos y violencias de las 
mujeres indígenas de la Çxhab Wala Kiwe

Primera edición
Mayo del 2021 

Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca 
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El Observatorio de violencias nace como una respuesta del Tejido 
Mujer ante la necesidad de hacer un monitoreo, análisis y segui-
miento de los casos de violaciones a los derechos humanos e 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) de las 
mujeres indígenas de la Çxhab Wala Kiwe.

El Observatorio es una herramienta política con la que, a partir de 
estadísticas propias, buscamos enfrentar el subregistro de estas 
violencias, así como las dificultades en el acceso a la justicia propia 
y ordinaria. Sumado a esto, nuestro trabajo aporta en la visibili-
dad de las problemáticas específicas que enfrentamos las mujeres 
nasa, y la necesidad de sumar compromisos que contribuyan a po-
ner fin a estas desarmonías.

Las acciones están fundamentadas en los mandatos zonales de 
mujeres establecidos durante el Tercer Congreso Zonal (2017) de 
nuestra organización, durante el cual se fijaron -entre otras- las 
medidas que se señalan a continuación:

Presentación

  Nos dimos cuenta de que era importante que también 
nosotras pudiéramos tener unos datos sobre cómo 
estábamos las mujeres en los territorios y qué era lo que nos 
estaba pasando. Por eso propusimos un observatorio de 
derechos humanos de las mujeres indígenas del norte del 
cauca     .

• • • • 
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Un sueño colectivo 
Enmarcadas en el respaldo político de nuestras autoridades an-
cestrales y bajo la guía espiritual de nuestras mayoras y mayores, 
aportamos al fortalecimiento de una organización sólida, que con-
tinúa la lucha de nuestras abuelas, mayoras y ancestras, quienes 
soñaron con un mundo más justo para todas. Uno en el que nin-
guna mujer es víctima de malos tratos o agresiones que desar-
monizan nuestros cuerpos y espíritus y en el que no hay cabida 
para la impunidad, porque la justica sanciona y remedia sabia-
mente las afectaciones en contra nuestra. Un mundo en el que 
todas las niñas crecen sin miedo a la violencia sexual, a las dis-
criminaciones, sino que, por el contrario, llevan en sus corazones 
la felicidad de enunciarse mujeres, descendientes de guerreras 
milenarias, guardianas de la vida y cuidadoras del saber ancestral. 

     Las autoridades indígenas 
deberán asumir acciones 

orientadas a crear 
mecanismos para el acceso a 

la justicia, investigación, 
sanción, aplicación de remedio 
y seguimiento de los casos de 
violencia sexual (abuso sexual 
por parte de padres, abuelos y 

tíos), desarmonía familiar 
(violencia intrafamiliar), y 

asesinatos de mujeres en el 
marco de las relaciones 

afectivas (feminicidio)    . 

       Adelantar investigaciones y 
diagnósticos en los 

resguardos, cabildos y planes 
de vida, sobre el estado actual 
de los procesos de justicia para 

casos de violencia sexual, 
incesto, violencia intrafamiliar 
y asesinatos de mujeres en el 

marco  de las relaciones 
afectivas (feminicidio) en 

articulación con las 
autoridades tradicionales y el 
Observatorio de los derechos 
de las mujeres indígenas    .  " 

Mandato No. 4 de las 
Mujeres-Componente Jurídico. 

" 

" 
Mandato No. 6 de las 

Mujeres-Componente Jurídico. 
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Logros que inspiran nuestro caminar
Tras varios años en funcionamiento, el camino de Derechos Hu-
manos del Tejido Mujer ha avanzado en la producción de infor-
mes que nos permiten comprender y caracterizar las dinámicas 
de violencia, así como elaborar una serie de recomendaciones 
encaminadas a fortalecer las iniciativas vigentes. Estos infor-
mes han sido presentados ante nuestros nehwesx y sa`th wesx, 
así como ante autoridades ordinarias con el fin de exigir respeto, 
compromiso y cumplimiento con nuestros derechos. 

Sumado a esto, el Observatorio ha identificado casos que una vez 
registrados, reciben acompañamiento jurídico o psicocultural 
para contribuir al restablecimiento de derechos, la armonización 
de la vida de las mujeres y la actuación inmediata que exigen la 
gravedad de esta problemática. Frente a la situación específica de 
las lideresas y defensoras de derechos, sus casos son documen-
tados para solicitar la implementación de medidas de protec-
ción adecuadas, procedimiento que se hace articuladamente con 
el Tejido Defensa de la Vida. 

Por último, en clave de prevención y sensibilización, el Observato-
rio ha acompañado el desarrollo de espacios formativos y cam-
pañas comunicativas que contribuyen a visibilizar las violencias, 
sus causas, impactos, así como a convocar un mayor compromiso 

Primera parte.
Reconociendo la estrategia del 
Observatorio
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de parte de nuestras autoridades y comunidades para rechazar 
estas desarmonías, aclarar prejuicios que normalizan y justifican 
las violencias contra las mujeres, y comprometernos entre todas y 
todos a la creación de relaciones más armoniosas. 

Algunos retos para enfrentar 
La dimensión geográfica de nuestro territorio, sumado a las limi-
taciones de personal y recursos, impiden que podamos llegar a 
cada resguardo, cabildo y vereda. Ante este panorama, seguimos 
trabajando en la consolidación y fortalecimiento de alianzas con 
autoridades, lideresas, dinamizadoras/es de tejidos, organiza-
ciones de derechos humanos y otras personas comprometidas 
con nuestra lucha. Junto a ello, reconocemos la necesidad de con-
tinuar divulgando nuestra apuesta para que cada vez sean más las 
autoridades, jurídicos/as de cabildo, coordinadoras/es de área y 
personal de la organización comprometidos con la erradicación de 
esta problemática en nuestros territorios.

Líneas de acción del Observatorio

   Cuando las mujeres ya hemos marchado, porque 
estuvimos pintando las piedras, haciendo un recorrido de 
hombres y mujeres para recordar a todos los que han 
caído y a los que han asesinado en el camino y la 
discusión, ahí decimos que la muerte de los hombres 
también nos impacta, porque cuando asesinaron un 
hombre, ahí quedó una mujer viuda, sufriendo. Después  
hicimos un acuerdo interétnico en Villa Rica, 
entregamos a la luna y al sol un compromiso de 
cuidarnos entre nosotros. Todo eso es el Observatorio, 
pues permite enfocar una movilización que nos hace 
contar lo que está pasando     .  
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• La defensa de los derechos de las mujeres indígenas vul-
nerados cotidianamente a causa del conflicto armado y las 
diferentes desarmonías comunitarias que se presentan en 
los territorios indígenas.

• La incidencia política de las mujeres indígenas a nivel local, 
zonal, regional, nacional e internacional, y ante los cabildos, 
instituciones del Estado y organismos internacionales.

• El acompañamiento psicocultural y jurídico de los casos de 
violencia identificados de mujeres, niñas y jóvenes en el mar-
co del conflicto armado y social, así como de las lideresas y 
defensoras de derechos humanos. 

• La formación de las mujeres que integran el observatorio a 
través de la realización de talleres de registro, metodología 
de la investigación en derechos humanos (herramientas de 
recolección de información, sistematización, análisis y pro-
ducción de informes). 

• La investigación a través del registro de los casos, sistema-
tización de la información y análisis para la producción de 
informes, diagnósticos y boletines sobre la situación de los 
derechos de las mujeres indígenas. En esta línea buscamos 
también aportar en la construcción de ejercicios de memo-
ria histórica que visibilizan las realidades enfrentadas por las 
mujeres indígenas de la zona norte del Cauca a causa de la 
confrontación armada. 

Estrategia de registro y análisis del Observatorio 
La estrategia de registro ha sido planteada para establecer la 
identificación, el registro y acompañamiento de los casos, la defi-
nición de actividades del equipo de registro y el manejo ético y de 
seguridad de la información.

La identificación de los casos se realiza por medio de un trabajo 
articulado entre las coordinadoras locales de Mujer, los equipos ju-
rídicos de los cabildos y autoridades, quienes pondrán en conoci-
miento de las compañeras registradoras y coordinadoras locales los 
casos de violencias contra las mujeres, niñas y jóvenes indígenas.
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Con relación al registro de la información se ha diseñado una 
ficha para ser diligenciada por el equipo de registro a nivel local 
y por parte de las compañeras que realicen el acompañamiento 
psicocultural. En el caso de la información que sea obtenida a tra-
vés de medios de comunicación, se realizará la documentación de 
estos casos por integrantes del Observatorio en el EAS. 

Finalmente, la sistematización y el análisis de la información, es 
un proceso que inicia con la exportación de la información que 
está en la plataforma virtual, en bases de datos de Excel. Esto 
facilita su manejo a través de filtros que nos permiten analizar la 
información por variables. Con esta información se hace una carac-
terización preliminar que es organizada y presentada a las coordi-
nadoras y registradoras en jornadas de trabajo que generan análi-
sis y lecturas de contexto. Es en estos espacios donde se recoge la 
información que complementa las cifras e integrará el informe del 
periodo de tiempo correspondiente. 

El equipo de registro está conformado por las coordinadoras locales 
de Mujer y el personal de acompañamiento. Dependiendo de las 
dinámicas territoriales, también podrían integrarse otras personas 
avaladas por la autoridad. El equipo realizará la recolección de la 
información en las veredas de los resguardos y la dinamizadora 
zonal del Observatorio revisará la documentación, verificando que la 

información esté completa y sea coherente y, 
posteriormente, se encarga de organizar y sistematizar 

los casos  para la elaboración de boletines e informes. 
Es importante resaltar que la relación entre la 

dinamizadora y las registradoras es permanente, 
pues más allá del seguimiento al ejercicio de 

registro, la dinamizadora es una vocera 
política que acompaña el funcionamiento 

territorial del Observatorio. 
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Si has sido delegada para documentar casos de violencia en tu 
territorio, recuerda que es importante contar con el respaldo de tu 
autoridad. Es por eso que el Tejido Mujer pone a tu disposición el 
acompañamiento político necesario para socializar la estrategia 
del Observatorio en tu comunidad, aclarar dudas sobre nuestra 
labor y entregarte el material necesario para la documentación 
(cuadernos, fichas, lapiceros, carpetas).

El registro es la raíz del Observatorio. En esta fase conocemos los 
casos que luego serán analizados y presentados a nuestras autori-
dades a través de informes, infografías y otros elementos políticos 
y pedagógicos que nos permitan sensibilizar y exigir el cumpli-
miento de nuestros derechos. Por eso, es importante que en este 
paso contemos con la mayor cantidad de información posible, 
de tal forma que podamos caracterizar de la mejor manera estos 
hechos y hacer un posterior acompañamiento de la situación.

Si bien cuentas con la ficha de registro, ésta no será usada durante 
la entrevista que tengas con la compañera, sino que la información 
que ella te comparta, deberá ser posteriormente diligenciada en 
el formato. Para lograr un buen diligenciamiento de la ficha, pue-
des orientarte con esta serie de preguntas que recogen los tres 
grandes ámbitos expuestos en la ficha: Perfil de la víctima, Des-
cripción de los hechos y Acceso a la justicia. 

Segunda parte.  
Pautas para tener en cuenta al 
momento de registrar casos
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Teniendo en cuenta las preguntas anteriores, puedes realizar 
un buen diligenciamiento de la ficha de registro, no sin antes 
tener presentes las siguientes recomendaciones generales para 
el momento de la entrevista:

1. Las situaciones de violencia son dolorosas y para muchas mu-
jeres también vergonzosas, por ello es importante que ge-
neres confianza y empatía desde el momento que te pre-
sentas. Ve con la mejor actitud, tranquila y segura de la labor 
que realizas

Perfil de la 
víctima

Por favor cuéntame primero de ti, regálame tu 
nombre completo, ¿a qué te dedicas?, ¿vives en 
este resguardo?, ¿cuántos años tienes?, ¿estás 
estudiando en este momento, y si no, hasta qué 
grado estudiaste?, ¿qué otra información 
quisieras compartir?

Luego de los hechos, ¿has contado con algún tipo 
de apoyo, una amiga, familiar, o el cabildo?, 
¿presentaste denuncia? Si es así ¿en dónde? 
Recuerda que es importante respetar el 
testimonio. No presiones nunca a la víctima para 
que denuncie o hagas juicios sobre su decisión de 
no denunciar. Su testimonio te permitirá deducir 
su experiencia con la aplicación de justicia, si se 
sintió revictimizada o si no denunció porque tiene 
miedo a exponerse en la comunidad, etc. Es 
importante que estés muy atenta.

Descripción de 
los hechos

Acceso a la 
justicia 

Ahora cuéntame, ¿qué sucedió?, ¿cuándo y 
dónde pasó esto?, ¿reconoces al victimario? 
En este punto es importante dejar hablar a la 
compañera, pues para ella es un momento de 
desahogo. Permítele expresar sus emociones con 
tranquilidad y confianza. Procura tomar nota de 
los detalles y también de sus emociones. De esta 
forma comprendemos cuál es el impacto y las 
consecuencias que ha generado este hecho en su 
vida. 

1 
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2. Al momento de presentarte, comenta de manera muy breve 
qué es el Tejido Mujer o el programa local de mujeres 
en tu resguardo y cuál es el objetivo del Observatorio.   
“Una de las estrategias del Tejido Mujer ACIN es documentar 
y acompañar casos de violencia para visibilizar la situación que 
enfrentan las mujeres frente a esta problemática. La información 
reportada nos permite después construir informes que son 
socializados ante autoridades, con el objetivo de denunciar y 
exigir mayor compromiso con la garantía de nuestro derecho a 
una vida libre de violencias”.

3. Es importante que desde el principio aclares que la informa-
ción documentada es plenamente confidencial y que será 
transcrita en una plataforma virtual segura. Nadie podrá ac-
ceder a sus datos o a la descripción de los hechos, a menos 
que ella lo solicite.

4. La ficha de registro es una guía para la documentación del 
caso. Muchas mujeres se sienten intimidadas cuando ven el 
formato, así que puedes tener a la mano una libreta peque-
ña para tomar nota. Antes de hacerlo, comenta lo que harás:  
“La información que me vas a compartir me permitirá diligen-
ciar una ficha de documentación con tu caso. Así que tomaré 
algunas notas de lo que me cuentas. Espero no incomodarte 
con ello y, si en algún momento hay algo que no quieres que 
quede escrito, me avisas”.

5. Una buena escucha permitirá afianzar la empatía. Muéstrate 
siempre con la mejor disposición para escuchar todo lo que 
ella te cuente. No interrumpas, no la juzgues, y solo pregun-
ta si consideras que se escapa información necesaria para la 
documentación de la ficha. 

6. Seguramente la mujer te preguntará si recibirá alguna ayuda 
económica o psicológica tras la documentación del caso. Frente 
a esto, responde que el Tejido Mujer revisa constantemente to-
dos los casos que se documentan, y que ante ciertas situaciones 
se prioriza la atención psicosocial, cultural o jurídica, dependien-
do la necesidad. Lastimosamente, por cuestiones de recursos, 
no podemos tener cobertura completa en todo el territorio y 
por ello no se logra acompañar todos los casos; sin embargo, ella 
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cuenta con el respaldo del equipo y de la coordinadora local para 
proceder con su caso si decide hacer denuncia.

7. No prometas ni asegures nada. En ocasiones una qui-
siera solucionar cada caso que escucha, pero el he-
cho de narrar y documentar los hechos ya es un 
gran paso para aportar en transformar esa situación.  
“Yo no puedo asegurarte ninguna ayuda específica, pero rom-
per en silencio frente a lo que te sucede, es ya un paso impor-
tante para el reconocimiento de tus derechos”.

8. Es importante que animes a la mujer en la búsqueda de alter-
nativas para enfrentar su situación, por ejemplo, que recurra 
a su red de apoyo más cercana: familia, amigas o el mismo 
Tejido Mujer. 

9. Es común que, al narrar los hechos, las mujeres lloren. Cuan-
do esto suceda, muéstrate tranquila, deja que se tome el 
momento para descargar sus emociones y acompáña-
la con un ejercicio sencillo de respiración:“Tranquila, está 
bien llorar. Tómate tu tiempo y ahora realizaremos un ejer-
cicio de respiración que puede ayudarte a sentirte mejor” 
El autocuidado es importante. Escuchar casos de violencia no 
es una labor sencilla. Nos cargamos emocionalmente y ello 
puede tener repercusiones en nuestro estado de ánimo. Por 
ello, es importante que constantemente desarrolles alguna ac-
tividad que contribuya a tu bienestar. No olvides que en este 
proceso cuentas con todo el apoyo y respaldo del Tejido Mujer.   
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1. Tipo de conflicto 
Las mujeres enfrentamos violencias por parte de los actores arma-
dos que se disputan el control territorial para la implementación 
y circulación de economías ilícitas. De acuerdo a los análisis de 
contexto que hemos elaborado, identificamos que en el norte del 
Cauca confluyen ejército, guerrillas, grupos paramilitares, entre 
otros. Todos juntos han perpetuado histórica y sistemáticamente 
una larga lista de violencias en nuestros cuerpos-territorios y en 
nuestra memoria como pueblo1. 

1. El año pasado, las mujeres nasa asumimos el reto de recoger estas historias para presentarlas ante la Comisión 
de la Verdad, así que luego que un ejercicio de conversaciones, armonizaciones y análisis colectivos, entregamos 
el informe “Tejemos la historia para sanar la memoria”, que recoge nuestra lectura sobre las causas y el desarrollo 
del conflicto en el territorio, las principales violencias que enfrentamos, las consecuencias individuales, comuni-
tarias y organizativas, y las resistencias que juntas hemos elaborado para hacerle frente a estos hechos y a la alta 
impunidad que de ellos se desprende.

Tercera parte.  
Presentación estadística de los 
años 2015 al 2019

  El observatorio también nos permite mirar esas cosas, 
reconocer que hay una falla en nuestra misma jurisdicción 
especial indígena, pero también en la justicia ordinaria, porque 
no nos han tratado como debería ser. Y si además se logra que 
en la Jurisdicción Especial para la paz - JEP, se reconozca la 
sistematicidad de estos hechos, se va a marcar la pauta para 
saber cuáles son esos casos emblemáticos y nos va a permitir 
comprender la lógica de las violencias contra las mujeres y sus 
asesinatos, en el marco del conflicto armado     . '' 
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Como puede verse en la tabla no. 1, en estos cinco años se han 
reportado 242 casos enmarcados en este tipo de conflicto. Las 
cifras muestran el alto nivel de subregistro que existe para esta 
problemática, pues sabemos que son muchísimos los casos de mu-
jeres que han sido agredidas por algún actor armado; sin embargo, 
las pocas garantías para la denuncia, la presencia continua de 
hombres armados en el territorio, y el temor que infunden para 
acallar nuestras voces, condicionan la poca visibilidad de esta 
problemática que, si bien cuesta dimensionar estadísticamente, sí 
la hemos expuesto en diferentes escenarios, desde la movilización 
social, el arte, la investigación y la incidencia política. 

Por otro lado, encontramos 1.215 casos documentados en el 
marco del conflicto social. Analizando esta situación, hemos en-
contrado, entre otras cosas, una estrecha relación entre el conflic-
to armado y el reforzamiento de conductas agresivas y machistas 
en nuestros compañeros. Sin desconocer otras causas estructura-
les y relevantes, nos alarma cómo la presencia de estos hombres 
impuso en nuestras comunidades una idea de masculinidad liga-
da a la violencia, el desconocimiento del valor de las mujeres y 
la falta de respeto sobre nuestros cuerpos; conductas que para 
nada coinciden con los principios de Equilibrio y Complementarie-
dad que sustentan nuestra cosmovisión y ley de origen.  

Tanto la violencia armada, como la violencia social, tienen conse-
cuencias devastadoras sobre nuestras vidas. Algunas compañeras 
incluso han tenido que enfrentar dobles o triples hechos de violen-
cia, como puede reconocerse en los 16 casos de mujeres que re-
conocieron situaciones perpetradas por parte de grupos armados 
y personas de la comunidad. 

La dimensión de las violencias es enorme. 1.481 casos son una 
muestra más que suficiente para llevarnos a actuar conjunta-
mente contra la violencia hacia las mujeres, para fortalecer nues-
tra justicia propia y sumar esfuerzos que contribuyan a una vida 
más armoniosa para todas las niñas, jóvenes, adultas y mayoras 
que habitan nuestra Cxhab Wala Kiwe. 
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Tabla # 1. Tipo de conflicto 

2. Tipos de violencia:
2.1 Violencia psicológica 

Una de las violencias más constantes y menos visibles, es la vio-
lencia psicológica, que se manifiesta a través de maltrato verbal, 
manipulaciones, control, amenazas y también por ser testigo de 
situaciones violentas. 

En nuestro territorio, muchas mujeres coinciden en ser víctimas de 
amenazas por parte de sus agresores; quienes las intimidan para 
que no denuncien o las amedrentan diciéndoles que harán daño 
a sus hijos o familia si deciden contar el hecho. Adicionalmente, 
la gran mayoría debió soportar malos tratos, groserías o palabras 
soeces mientras eran víctimas de cualquier otra modalidad de vio-
lencia. Por eso se aclara que todos los casos de agresión fueron 
acompañados de violencia psicológica.

También se encontraron formas de violencia más relacionadas con 
el conflicto armado, como haber estado presente en el momento 
de algún hecho violento contra alguien de su comunidad o su fami-
lia, la pérdida o ausencia de un ser querido asesinado, haber sido 
reclutadas o enfrentar el reclutamiento forzado de algún familiar. 
Para nosotras, todos estos hechos dejan impactos, en diferentes 
niveles, pero muy profundos en nuestras vidas. Por eso también 

Conflicto 
social

2015 2016 2017 2018 2019 Total

275 457 172 142 169 1.215

Conflicto 
armado

49 99 65 10 19 242

Ambos 
conflictos

2 - 14 - - 16

Sin 
información 

6 - 2 - - 8

Total 332 556 253 152 188 1481
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reconocemos aquellas afectaciones que, aunque fueron provoca-
das directamente a otras personas, dejan secuelas en la vida de las 
mujeres, como el asesinato de sus esposos o la reclusión de un hijo 
o hija por parte de un actor armado. 

Por último y también alarmante, hemos encontrado pocos, pero 
significativos, casos de discriminación por causa de la orientación 
sexual (6 reportes). Una situación que viene siendo analizada por 
nuestros mayores, mayoras y autoridades, así como por parte de 
programas como el movimiento juvenil y los espacios de familia 
y mujer, para comprender, desde nuestro propio sentir y pensa-
miento, cómo orientar en la aceptación y armonización de estas 
personas que hacen parte de nuestra comunidad.  

Tabla # 2. Violencia psicológica

Amenaza

2015 2016 2017 2018 2019

50 133 78 54 52

Presenció 
hechos violentos

6 39 9 - -

Presenció 
hechos violentos

6 39 9 - -

Reclutamiento 
forzado

3 5 1 2 1

Confinamiento
y secuestro

7 6 11 - 12

Reclutamiento
a familiar

3 9 2 - -

Pérdida de
un familiar

19 56 21 2 15

Esclavitud 
doméstica

6 16 6 3 3

Tentativa
de suicidio

4 11 3 - -

Desplazamiento 
forzado

11 27 28 - 1

Maltrato 
emocional

4 7 3 88 1

Discriminación 
por orientación 
sexual

1 4 1 - -

Todos los casos fueron acompañados de violencia verbal 

1 
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2.2 Violencia Económica

Tabla # 3. Violencia Económica

En nuestros territorios son muy conocidos los casos de abandono 
de hogar y desprotección de niñas, niños y adolescentes. Ésta es 
una de las problemáticas más complejas, porque a raíz de la des-
integración familiar que causa este abandono, se desprenden 
desarmonías como el consumo de sustancias psicoactivas, el alco-
holismo, la pérdida de las prácticas culturales, la desescolaridad o 
el abandono de hogar.

Hemos observado, por ejemplo, que estos hechos tienen reper-
cusiones diferentes de acuerdo a la edad. Para las niñas, el aban-
dono es la ruptura de nuestro mandato a cuidar las semillas, y  
acompañar los procesos de crianza para que nuestra comunidad 
crezca fuerte, ombligada al territorio y rodeada de amor. Para las 
más adultas, asumir sola la crianza de un hijo o una hija, significa 
muchas veces dejar de hacer un acompañamiento cercano por 
la responsabilidad de tener que salir a trabajar para conseguir el 

Amenaza

2015 2016 2017 2018 2019

50 133 78 54 52

Presenció 
hechos violentos

6 39 9 - -

Presenció 
hechos violentos

6 39 9 - -

Reclutamiento 
forzado

3 5 1 2 1

Confinamiento
y secuestro

7 6 11 - 12

Reclutamiento
a familiar

3 9 2 - -

Pérdida de
un familiar

19 56 21 2 15

Esclavitud 
doméstica

6 16 6 3 3

Tentativa
de suicidio

4 11 3 - -

Desplazamiento 
forzado

11 27 28 - 1

Maltrato 
emocional

4 7 3 88 1

Discriminación 
por orientación 
sexual

1 4 1 - -

Todos los casos fueron acompañados de violencia verbal 

2015Edad x Año 2016 2017 2018 2019

Jóvenes 12 25 7 4 6

Total

54

Adultas 22 46 35 19 32 154

Adultas mayores 1 - - - 1 2

Sin información 8 18 1 11 13 51

Total 48 117 58 35 55 313

Niñas y 
adolescentes

5 28 15 1 3 52
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sustento económico, dejando al menor bajo el cuidado de otras 
personas; situación que en muchas ocasiones pone en riesgo a las 
niñas y niños.

Hablar de violencia económica, nos obliga, como comunidad, a 
reflexionar sobre el rol de cuidado que deben asumir nuestros 
compañeros; no sólo en términos económicos, suministrando el 
sustento material para las y los niños, sino también asumiendo 
la crianza de nuestras semillas, de nuestras niñas y niños, que 
requieren un acompañamiento integral para que la comunidad esté 
sólida y en armonía. Es necesario continuar tejiendo análisis que nos 
permitan identificar y enfrentar, en primer lugar, las consecuencias 
que tiene para la niñez nasa crecer bajo desarmonías familiares, y, 
en segundo lugar, reconocer las condiciones de vida que enfrentan 
las mujeres cuando su compañero abandona el hogar y ven alterado 
su proyecto de vida al tener que asumir solas la crianza de sus hijas 
e hijos.

2.3 Violencia física 

Tabla # 4 Violencia física

La violencia física es una de las más dolorosas de reconocer y com-
prender en nuestros territorios. A través de las tulpas de reflexión, 
las mujeres hemos identificado que estas violencias siempre han 
estado presentes en nuestros territorios; desde tiempos de la co-
lonia, cuando éramos agredidas por los hacendados y colonos. 
Muchas crecimos viendo agresiones al interior de nuestros hoga-
res y en este presente alzamos con más fuerza que nunca nuestras 
voces para decir: “Basta de golpes. Basta de humillaciones”. 

2015 2016 2017 2018 2019

Lesiones 
personales 

170 291 76 102 80

Tentativa de 
homicidio

18 27 15 7 2

Feminicidio 4 7 2 1 2

Asesinato 4 8 - 2 -

Suicidio - - - 2 -

1 
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Las cifras muestran que la modalidad más común, en términos de 
violencia física, son las lesiones personales que dejan huellas visi-
bles en nuestros cuerpos: hematomas, imposibilidades para ca-
minar bien, rasguños y/o cicatrices que dejan marcas indelebles 
en nuestra memoria. Con preocupación vemos que, en reiteradas 
ocasiones, estos golpes terminan poniendo a las mujeres en riesgo 
de muerte, quienes, por la gravedad de los hechos, quedan con 
profundas secuelas físicas y emocionales. 

El Observatorio documentó 16 feminicidios en 5 años, aunque sa-
bemos que las cifras son mucho más altas. Esta situación particu-
larmente nos duele de manera profunda porque son muertes que 
pudieron ser evitadas. Por eso seguimos convocando a nuestras 
comunidades para que actuemos a tiempo en los casos de vio-
lencia, rodeando a las mujeres que enfrentan esta situación, y 
exigiendo a nuestras autoridades y a las instituciones para que 
se enfrenten estos hechos a través de la prevención, atención y 
sanción ejemplar. 

2.4 Violencia sexual 

Una de las problemáticas que más nos duele reconocer, dentro y 
fuera de nuestras comunidades, son las agresiones sexuales de 
todo tipo: acceso carnal violento, manoseos, acoso sexual, intento 
de violación, embarazos forzados, abortos forzados, prostitución 
forzada, entre otro tipo de abusos. Como mujeres indígenas, he-
mos reconocido que esta práctica ha sido sistemática en nuestros 
territorios. Reconocemos por ejemplo las violaciones colectivas 
a las que fueron sometidas muchas mujeres en medio de festi-
vidades y celebraciones, o las agresiones sexuales que fueron 
cometidas por actores armados cuando ubicaron bases milita-
res cerca de nuestros resguardos. 

La violencia sexual ha sido cometida por todo tipo de actores. 
Para los armados, hay una clara intención de humillar a nuestro 
pueblo por el lugar que tienen las mujeres dentro de nuestra cos-
movisión, y en el conflicto social juega también la lógica del con-
trol patriarcal en el que los hombres creen ser dueños de nuestros 
cuerpos, accediendo a ellos sin nuestro consentimiento. En ambos 
casos, las secuelas son igual de dolorosas. Las secuelas que deja 
la violencia sexual van desde el aislamiento, intentos suicidas, en-
fermedades de transmisión sexual, hasta la desarmonía espiritual.

86



23

La violencia sexual irrumpe con nuestro proyecto de vida, desan-
cla nuestro cuerpo del territorio, se vuelve un relato constante en 
nuestra memoria y es además acompañada de una serie de revicti-
mizaciones como el culparnos por lo sucedido, justificar los hechos, u 
obligarnos a contar el relato muchas veces para buscar que por algún 
medio se haga justicia. Este panorama debe ser muestra suficiente 
para que nuestras autoridades hagan efectiva la implementación 
de las Legislación de Violencia Sexual del Tejido Salud de la Çxhab 
Wala Kiwe, la cual es resultado de un juicioso ejercicio de análisis en-
tre mujeres del territorio que reconocen el carácter estructural de esta 
problemática y la necesidad de enfrentarla de una manera integral 
que sume acciones de prevención, atención y sanción. 

Tabla # 5 Violencia sexual

2015Tipo de violencia 2016 2017 2018 2019

Acceso 
carnal violento

Conflicto 
Armado

4 4 6 1 -

Conflicto 
Social

Prostitución 
forzada

1 - 1 1 -

Embarazo 
forzado 

- 2 4 - -

Aborto forzado 2 2 1 - -

Acoso sexual 2 2 7 - -

Acceso 
carnal violento

59 49 34 23 32

Prostitución 
forzada

7 - - - -

Intento de 
violación 

1 14 8 5 11

Matrimonio 
forzado

- 2 2 - -

Embarazo 
forzado 

16 14 4 1 7

Manoseo 7 7 11 11 14

Aborto forzado 5 4 5 1 3

Acoso sexual 14 21 15 11 11

-

1 
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3. Principales responsables:
Como se expuso anteriormente, los hechos de violencia contra 
mujeres son perpetrados tanto por actores armados como por 
personas de la comunidad. La tabla #5 evidencia la comparación 
entre ambos escenarios (armado y social) para comprender diná-
micas recurrentes. Antes de describir esta variable, cabe advertir 
que, al igual que para las modalidades de violencia, estas cifras 
tampoco pueden sumarse, puesto que una mujer puede ser agre-
dida por distintos actores. 

En el caso del conflicto armado se observa una preponderancia 
de hechos cometidos por grupos guerrilleros, los cuales han esta-
do presentes desde bastante tiempo atrás en el territorio. Seguido 
a ello, están los actores armados no identificados. En ocasiones, 
las mujeres no ven el rostro de sus agresores (esto es común por 
ejemplo en la violencia sexual), o el agresor vestía de civil durante 
los hechos pero se enunció como miembro de un grupo armado. 
Esta situación dificulta la investigación de los hechos, al no contar 
con un indicio que permita identificar el nombre del responsable. 

Seguidamente están los casos cometidos por el ejército, los para-
militares y la policía. En el caso de los actores oficiales (ejército y 
policía), estos hechos suelen presentarse en retenes o territorios 
cercanos a bases y batallones militares. Así mismo, se identifica-
ron algunos hechos de violencia contra mujeres en las jornadas 
de liberación de tierra. 

Continuando con el conflicto social, es alarmante reconocer que la 
mayoría de los agresores tienen una relación estrecha o cercana 
con las mujeres, y que además suelen compartir vivienda con 
ellas. Así, por ejemplo, encontramos como principal responsable 
de las violencias en el conflicto social, a las parejas o ex parejas de 
las mujeres. Esto nos reta como Tejido Mujer, pero también como 
organización y comunidad, a desmontar las formas de relacionar-
nos desde el control, la manipulación y la agresión de cualquier 
tipo. Éste debe ser un llamado hacia adentro, a leer desde nuestro 
corazón las enseñanzas que nos da la madre naturaleza frente a la 
armonía y el equilibrio entre los seres. Mujeres y hombres nos ne-
cesitamos para luchar en conjunto, para aprender y complementar 
nuestras apuestas, para fortalecernos y alcanzar los mandatos de 
armonía que plantearon nuestros mayores y mayoras. 
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Junto a este reto, encontramos también que nuestras familias es-
tán enfermas, que los hogares son muchas veces el principal lugar 
inseguro para las mujeres y que es necesario revisarnos profun-
damente para conocer cuáles son las causas de estas problemá-
ticas y cómo podemos hacerles frente en comunidad. No puede 
ser posible que sean nuestros mismos padres, abuelos, hermanos, 
tíos o primos, quienes están desequilibrando la vida de las muje-
res. Esta enfermedad debe ser remediada con el fortalecimiento 
de nuestras prácticas ancestrales, nuestra medicina tradicional, la 
unión de las familias en el calor de la tulpa, el diálogo y la trami-
tación pacífica de las diferencias que se puedan presentar en los 
hogares. 

Tabla # 6  Responsable de los hechos

2015Actor Tipo de 
conflicto 2016 2017 2018 2019

Conflicto 
Armado

Conflicto 
Social

Actor no 
identificado

17 9 20 - -

Vinculado 
narcotráfico

- - 7 1 1

Seguridad 
privada

- - 2 - -

Guerrilla 19 76 37 8 11

Ejército 2 12 16 1 3

Paramilitares 8 4 12 - 4

Policía 1 2 2 - -

ESMAD 2 - - - -

Pareja / 
ex pareja

186 278 115 96 111

Familiar 44 111 41 22 36

Amigo/vecino 15 24 17 20 18

Ninguna 20 37 22 4 6

Otra relación 7 8 5 - 1

Sin información 3 2 - 2 1

-

1 

1 

' 

' 

1 
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  4. Acceso a la justicia 

En los ejercicios de incidencia política liderados, encontramos que uno 
de los principales retos que enfrentamos las mujeres para el restable-
cimiento de nuestros derechos, es el proceso de acceder a la justicia. 
Existen una serie de situaciones que vale la pena plantearlos como 
denominadores comunes en el abordaje de casos de violencia:

• Muchas veces los jurídicos de cabildo no cuentan con sen-
sibilización ni formación previa para el abordaje de estos 
casos, en ocasiones nuestra denuncia es cuestionada y mini-
mizada, restándole la importancia que merece.

• Los procesos para la investigación no son claros y debemos 
someternos a contar una y otra vez el mismo hecho, suman-
do victimizaciones al hecho previo. 

• Somos obligadas en gran medida a confrontar a nuestros 
agresores (a veces también a sus familias) en los espacios de 
asamblea. No contamos con garantías para la confidenciali-
dad de nuestro caso. 

• Las sanciones aplicadas no son proporcionales al nivel del 
daño causado. En ocasiones incluso nuestros agresores son 
absueltos y debemos someternos a convivir con ellos en 
nuestro mismo territorio, con un mayor temor de que éstos 
vuelvan a agredirnos. 

   El Observatorio es entonces una herramienta y una 
estrategia muy importante tanto hacia adentro como hacia 
afuera. Hacia adentro porque nos permite realizar acciones 
entre nosotras como resguardos, como zona norte, como 
regional, para poder tener una discusión clara sobre estos 
hechos; y hacia afuera porque también podemos mirar cuál 
es nuestra istuación y plantear cosas concretas como 
mujeres     . " 
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• En los territorios se requiere urgentemente capacitar a las 
comunidades sobre esta problemática, para que al momen-
to de las asambleas de aplicación de justicia, no reproduz-
can argumentos que ponen en cuestión nuestra palabra o 
justifican los hechos.

• En términos de justicia ordinaria, los casos muchas veces 
son negados por las instituciones, alegando que al tratarse 
de comunidades indígenas éstas deben ser tramitadas di-
rectamente por la autoridad tradicional, lo que desconoce 
los derechos de las mujeres. 

• Las instituciones no cuentan con protocolos de atención 
que incluyan la perspectiva étnica, desconociendo las 
cosmovisiones de las mujeres indígenas y sus propias for-
mas de comprender y tramitar estas situaciones. 

• La institucionalidad no tiene una cobertura amplia en el 
territorio. Para muchas mujeres es riesgoso y costoso des-
plazarse hacia las cabeceras municipales, lo que niega por 
completo cualquier posibilidad de acceder a la denuncia en 
espacios ordinarios. 

• Hace falta fortalecer puntos de encuentro entre la justicia 
propia y la ordinaria, para la coordinación de acciones que 
permitan garantizar un pleno e integral acceso a la justicia 
para las mujeres. 

En la tabla #5 se evidencia que las mujeres o sus familias, optaron 
mayoritariamente por proceder con la denuncia. Aun pese a las li-
mitaciones que puedan presentar ambos sistemas (propio y ordi-
nario), las mujeres buscan dejar un precedente sobre los hechos, 
hacerlo saber al cabildo tanto para buscar alguna respuesta que 
contribuya al resarcimiento, como para advertir jurídicamente el 
peligro de este agresor en la comunidad. Cuando se detalla la 
segunda tabla, se observa la tendencia a denunciar primordialmen-
te en el mismo cabildo, esto en coherencia con el debido proceso 
para los casos de agresión dentro del territorio y la cercanía que 
pueden tener en términos de desplazamiento para avanzar con el 
procedimiento. 
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Tabla # 7 Acceso a la Justicia

En conclusión, es relevante continuar sumando esfuerzos que con-
soliden prácticas de justicia más significativas, que no sólo sancio-
nen los hechos sino que contribuyan a reconocer la gravedad de 
esta problemática dejando precedentes sancionatorios que aler-
ten las profundas consecuencias que tienen las violencias contra 
las mujeres no sólo a nivel individual, sino también comunitario y 
territorial. 

2015

Tipo de justicia 

2016 2017 2018 2019

Sí 160 298 115 92 111

No 116 200 122 41 53

Total

776

532

Sin Información 56 58 16 19 24 173

Total 332 556 253 152 188 1481

Total 160 298 115 92 111 776

529Propia 98 209 86 66 70

119Ordinaria 24 54 22 3 16

68Ambos 13 22 5 9 19

60Sin Información 25 13 2 14 6

---1 

----
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Antes de la atención: ¡Prepárate!
Es muy importante que volvamos cotidiano revisar nuestras emocio-
nes ya que este momento por el cual pasamos, ha cambiado nues-
tras dinámicas de una manera inesperada, entonces, para escuchar 
a otras mujeres primero debo escucharme para saber cómo estoy.

• Dispón de un lugar especial para la recepción de las llamadas; 
procura estar a solas, sin ruido exterior y sin distractores (otros 
celulares, niños, preparación de alimentos, computadores y 
entre otros) 

• Mantén el teléfono con batería cargada para evitar imprevistos.

• Ten en donde apuntar (papel y lápiz) Procura tener hidratación 
disponible.

• Que tu mente, cuerpo y espíritu estén abiertos para escuchar 
de la mejor manera posible.

Cuarta parte.
Pautas para el acompañamiento 
psicocultural de casos de violencia
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Durante la atención:
1.  Establece relaciones de confianza, respeto y solidaridad 
para que la mujer pueda hablar:

• Preséntate de manera muy breve procurando establecer 
una relación de empatía. En este saludo e inicio de la 
conversación intenta hacer sentir segura a la mujer desde 
el primer momento.

• Pregúntale a la mujer si cuenta con minutos para sostener la 
llamada o prefiere que se la devuelvas.

• Usa un tono de voz mesurado, tranquilo y sereno.

• Presta atención a los momentos de llanto y de silencio, dale 
espacio para que elabore y exprese sus sentimientos.

2. Escuchar activamente:

• Garantízale completa confidencialidad.

• Permítele sentirse cómoda para que inicie con el proceso 
de relato. 

• Permite que la mujer se exprese tranquila sin ningún tipo de 
interrupciones, tú deberás estar completamente concentra-
da para que ella no tenga que repetir. Evita hacer preguntas 
mientras habla.

Es importante que no presiones a la mujer para que hable

No emitas juicios de valor o pongas en duda la veracidad del 
hecho. No seas repetitiva en preguntas o intervenciones.
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3. Facilitar la expresión de sentimientos:

• Es tu momento de conversar, pregúntale cómo cree que le 
puedes ayudar.

• Es muy importante preguntarle por síntomas que haya su-
frido luego del hecho: dolores, cambios en el estado de áni-
mo, en los hábitos del sueño, trastornos del apetito u otros 
comportamientos diferentes a los usuales. 

• Genera un espacio de reflexión para que ella se tranquilice y 
se encuentre en la capacidad de decidir libremente sobre 
sus opciones.

4. Reafirma la confidencialidad:

• En la medida en que le garantices la confidencialidad, la 
mujer ganará confianza y seguridad para hablar sobre los 
hechos.

• Favorece condiciones para que exprese sentimientos de cul-
pa o vergüenza, si los tiene, y trabaja con ella sobre éstos 
para que se vayan.

No minimices los hechos, ni las reflexiones. Ninguna 
violencia es menor. 
No ejemplifiques (A Doña Pepita le pasó algo igual y ella… 
A una vecina de otra vereda le pasó algo peor y ella…)

No difundas lo que la mujer te ha contado a otros, a 
miembros de su familia o la  organización, sin contar con su 
consentimiento.
No compartas información relacionada con el caso con 
otras personas que no tienen injerencia en el mismo. 1 
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5. Promueve el autocuidado de tu compañera:

• Es importante que la mujer supere sentimientos de rechazo 
hacia sí misma. Ayúdala.

• Ayúdala a fortalecer su autoestima con palabras de fuerza. 

• Motívala para que se reconcilie con sí misma.

• Anímala a retomar hábitos de autocuidado relacionados con 
la alimentación y el cuidado del cuerpo.

• Invítala a estar atenta a señales o cambios físicos, emocio-
nales y espirituales.

6. Facilítale el reconocimiento de las desarmonías y 
los recursos: 

• Recuérdale que no fue culpable de lo que le sucedió. El único 
responsable es el victimario.

• Puedes ir identificando con ella las posibles desarmonías 
que requieran intervención de otro tipo (jurídico, cultural, 
psicológico)

• Explora con ella con qué personas tiene relaciones de con-
fianza para buscar su apoyo.

• Explora si ha vivido otras situaciones difíciles y cómo las ha 
afrontado. Reconoce la importancia de las acciones realiza-
das en otras experiencias difíciles.

• Motívala a identificar sus propios recursos para que recupere 
el control de su vida.

• Pregúntale si ya ha activado alguna ruta con la autoridad o 
con la coordinadora local de su resguardo.
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• Motívala a iniciar procesos de búsqueda de justicia.

• Pregúntale si cuenta en su huerta- tul con plantas medicinales 
como la çxayuçe (alegría) y motívala a que haga uso de ellas.

7. Infórmala y asesórala:

• Infórmale sobre los derechos que tiene.

• Infórmala y prepárala sobre los alcances y limitaciones de 
los procesos y procedimientos relacionados con su situación 
actual.

• Explora inquietudes y concepciones erradas sobre los pasos 
a seguir. Que no le queden muchas incertidumbres.

8. Valora con ella los riesgos para promover me-
didas de protección:

• Esto permite evitar nuevos hechos y generar condiciones 
para la denuncia, si ella así lo decide.

• Hablen sobre la activación de redes de apoyo.

• Valora con ella los posibles riesgos (cercanía del agresor, falta 
de alimentos, entre otros) y la manera de enfrentarlos.

9. Asesórala sobre la ruta a seguir luego de este 
acompañamiento: 
(Durante la llamada pudiste identificar la ruta a seguir, bien sea des-
de lo jurídico, cultural, incidencia política o continuar el proceso 
psicocultural)

• Entrégale información clara sobre personas y contactos.
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• Establece el contacto con las personas que referiste a la 
mujer y facilita el acercamiento.

• Cuando sea momento de finalizar la llamada, recuérdale que 
cuenta con el respaldo del Tejido Mujer y que la línea de 
atención seguirá disponible cuando lo requiera.

Después de la atención:

• Revisa tus notas inmediatamente, no te dispongas a otras 
labores sin antes terminar este proceso.

• Organiza la información de manera tal que se pueda hacer en-
trega confidencial al camino del observatorio de violencias.

• En caso de requerir el acompañamiento jurídico, haz enlace 
con la coordinadora local, quien tendrá asesoría directa del 
equipo jurídico y de derechos humanos para darle celeridad 
al caso.

• En caso de requerir el acompañamiento político, haz enlace 
con la coordinadora zonal, quien, a su vez, asumirá el caso 
junto con la coordinadora local.

• Es importante hacerle seguimiento a los procesos que se 
den entorno a los casos. Las mujeres te cuentan su historia 
y te abren su vida.

• Realiza una reflexión constante sobre tu forma de escuchar 
a las mujeres, tus crecimientos, debilidades y sistematiza 
esa información. Recuerda que no estamos terminadas; se-
guimos en proceso.

No la remitas a personas o lugares donde no es seguro que 
la atiendan.
No generes falsas expectativas
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• Tu autocuidado también es importante. Revisa tus emocio-
nes luego de acompañar y escuchar. No dejes que se acu-
mulen sentimientos de tristeza, frustración o rabia. No es 
bueno para ti, ni para las mujeres que escuchas.

1 
4 
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Observatorio de Derechos Humanos
y Violencias de las Mujeres Indígenas

de la Çxhab Wala Kiwe  

Cartilla Informativa

~ 
Tejido Mujer 

C•h.tb\\,ot.r,._, .... 

CODACOP 
<XJIIPOMCON DEll'OIOA 
<XIMUMIIADES POPUIAJIES 
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CAJA DE HERRAMIENTAS: PUNTO 5 DEL ACUERDO DE PAZ. CODACOP

Fase 3 de 
Construcción de Pu 

1D AÑOS 

1Enru,,ate-., b Tra,.-fomract6r-del C1""90l 
P\tMo S dtt Acut.rdo de P'a.t. 
DJ• dt ...,familfllH 

ISBN 9?8 9S8,$30!l-ZS 

Phrnct11 &riaon.201B. 

8l>C(ll>,Dt C-bu 

Roolt•-• W P""""'°" 
/1.illrn¡ 9-h~¡:So,W 

,Uttof,ls.,n rttt11:ro Codu.op 

a,,~IJO ~ 0.Cgmmoddn· ~ S~olil ñilaltlt.i 
#lKUuCIOhH-· tl).f1b ~ I F'»I.Q 

1/1,#W Pltllfta "e\ 

fmiUHIJn 

Transformación del campo! 

■ : ill■l 

PRESENTACIÓN 
La presente c.,niffa est:í dirigida a comunidades c.,mpeslnas e indígenas 
de baso: de modo que desde este Insumo conozcan la generalidad sobre 

el Sistema Integral de Verdad JUSllcía Reparación y No Repetición: con el 
fin de lograr acciones viabl.es con1extuallradas a tas neces;dades en tos 
territ.o,jos. en~mioadas a la participación y garanda de tas derechos de 
las pe,sonasvlctlmas del confl1c10 armado en la Implementación de los 
Ac\Jerdos de Paz entre el gobierno Nacional y fas FARC•fP 

Con esta h•rramient• se pretende: 

1 Entregar infa,macidnsobre los dlferen1es mecanismos del 
• SlVJRNR, sus ob¡et1vos, funciones y procedimientos; además desu 

articulación con el decreto ley 4633 de 20U - Decreto ley de vlctlmu 
comunidad.,s Indígenas. 

2 Presentar la inla.rmación de forma amigable y concreu,, por medio 
• de piezashldlco•pedagóglcas de manera que esra cartilla sN un 

instrumento UlÍI y r,cíl de usar. 
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Enfoques del Sistema 
El SIVJRNR uene un enfoque ll!rrltorial, 

diferencial y de genero, que conesponde a las 
caracterlsticas particulares de la victimlutión 

en cada territorio y cada poblac]ón y en 
especlal a la protección y atención prioñiaña 

de las mujeres y de los niños y niñas víctimas 
del conflicto armado. El enfoque de génelo 
y diferencial se aplicará a todas las fases y 

ptocedlmlentos del Sistema, en especial 
,espectoa todas las mujeres que han 

padecido o par1ie1pado en el con nieto 

Sistema lnte~ral 
de Verdad, 
Justicia, 
Reparación 
y No Repetición 

Es un sistema de 
Justicia Transicional 

(transitando hacia la paz), el 
foco está en Restaurar a tas 
víctimas los derechos que las 
dinámicas del con nieto han 
anulado. Entendiendo que la 
Reparación del daño causado, 
requiere de Verdad, Justicia, 
Reparación y Garantías 
de No Repetición. 

E.si• Soswna debe dM 
ctJent1 de~ suc-edido 1n 11 
ca!\Rlcla annodo, debe •"""8' • 
la rtpar.ación a las vfcmn• ~ la no 
rep,!llclón de onm"""' de 11""'"'' 
HI c°'"a Juzgar • cambaien!IPS y 

cov,109 cor, rttponsaluMóod en el 

t011n11:to arrnadR 

PI~ No• un M•t41fflB 
c,ntr,zsdo,n.t 

••Jopo, ojo" dond, .i 
foco ut,i.,, ta per-.cm1 

1 .-lictimaria. eomo Jo 
.lt11trk;ut On:Jin.artd 
qu•-

• • 
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blibre determinación; l•1Autonomfa y Gobierno propio; 

3»Partitipaci6n; 4uConsulta y consentimiento previo, 

libre e informado¡ 5»1dentidad e integridad social, 

económica y cultural; 6»Derechos sobre la tíerra 

propia, territorios y recursos; Reconocimiento de las 

prácticas ancestrales; Derechos a la restitución y 
fortalecimiento de la territorialidad; Los mecanismos 

vigentes para la protección y seguridad jurídica de las 

tierras y territorios ocupados o poseídos ancestral mente. 

V V V V V V V Y 
• • • ~ • ♦ o 

A.AA.A.A.A.A.A 

El Capítulo Étnico [ del 

Acuerdo) estipula algunas 
salvaguardas que aplican en 

el accionar del SIVJRNR: 

Respeto a la consulta 

previa, libre e informada, 

y el derecho a la objeción 

cultural como garantía de no 
repetición; 

2 Incorporación de un 

enfoque étnico, de género, 

mujer, familia y generación; 

3 En níngün caso la 

implementación podrá ir en 

detrimento de los derechos de 

los pueblos étnicos. 

---Sistema Integral de Verdad, Justicia,----. 
Reparación y No Repetición 

~ 
~"t< 

'¡o/. 
"4. < 

Cornpuesto por diferentes 
mecanismos judiciales 

y extraJudic1ales 

"YV""'VVVVYVTV..;v""...-V 
• • • • • • • • • • • o • o • • 

AAAAAAAAAAAAAAAAA ~ 

E" ll Clp•tukl ltrHCO dtl /,!:uvdo F¡ntf H °'"~ ti l'!tccsict¡d de,-
• ConctrQ1 con 115 0tl1nl1adontt ttpttttntit!v-it dt lot puebk>t

étnfcos "'" Programa ~ed:aJ dit ArmontucJón para la R!lncorpcw1dOft 
de Otcvlnculadcs ftMl'nfOCnles a dlC.hOi pueblos que opttn poi 
ft'.n'ltcl,POr1tSt • M (OM.bnfdadts t1nlca11. 

• Co,ncert11 Uf1J ~1t,¡Q pedo¡Ogt~ 1J tomut~tfV'I. de dift.11IOn dt! los 
prhKlpio'lde no discriminación rada! ':I ltnica del.as mu)ltff1 )ÓVtnff ,y 
nlñil:S dHY~culo1das.dtl tonntuo -a,,m:;ado. 
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1 Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad, la Convivencia y la 
No Repetición (CEV) 

la Coml.llOn 111 la ftlrdld 
"un o,pna di ~,cm, •trlpldldel 
■ llllllpllldllmeta pl'lnclpll 
o1111tmdn n lfflFIII' un lntmme y 
*Oflll!IIOl~•Un hlloa. 

1 Comisión de la Verdad 

' ' s, na se hablo, si no se escr,be y no 
se cuenra, se oiv,do y poco o poco 

se vo rapando bu¡o el miedo. Lo genre 
que v,ó el muerto se vo olvidando y 

tu:11e miedo de hablar, osr que Jtevomo.s 

oscuranusmo de oños en el quC< nadie 

hablo de eso/ ... } Como nadie hablo de 
lu que poso, nodo lla posado, EnwnL"'t'S 

bien. Si nada ha posado, 
pues sigamos viviendo 

como si nado. '' 

El Informe debl! • .. ,ofrecer 
uno explicación amplio de la complejiddd del conjlicro, /. ,) en 
especia/ 1/e los aspectos menos conocidos del conf)icra, como el 
impocro l!!n los niños, niños y odolescer,tes y lo vlolenc,o basada eri 
genero, enrre arras·. 

Envegara información como· 

♦¿Ouepasó? 

♦¿Ouién eS1~ involucr.1d0-a 

Entre otra Información. 

En un capítulo especial, la Com1sfón buscará que los 
pueblos étnicos narren desde su cosmovisión las 
experiencias del conflicto 

La Comisión debe dar cuenta de: 
♦ El con1ox10 histórico, lo$ orígenes y múltiples causas del 

conflicto, así como lo que lacili1ó que se diera y que perma• 
neciera por 1anto tiempo. 

♦ El fmpacro en la sociedad y las formas diferenciadas en las 
que afectó a grupos d1n1cos y campesinos, a las mujeres y 
pqbladón L.G8l, a personas con discapacidad, a personas 

desplatadas o exflladas, de dl!etentes edades, a defenso
res-as, gremios, sindícalistas. ptriodist~. ganaderos-as, 
comerc.iantes, empresarios-as, cntle otros-as. 

♦ la rosponsabilldad del Estado, de la•~ guerrilla de las FAf\C
EP, de los paramillt.res, así como de cualquier grupo, org•• 
nización o institución con participación •n el conmcto. 

♦ los procesos de for1alecfmien10 del tejl<lo social, u-ansfor• 
maci6n positiva de organltaciones o comunidades de re• 
slstencía, resiliencia y construcción de pat.. Enue otra in• 
formación clave para comprender •I conflicto en Colombia. 

:.se 1,:it,-11., de un t('l,,h) M1,pllo tic lo!i p~mmi:s dct n1nflluo 
t11lt'> {fl1M '" IOrl\l•.t, ,1 dc-splu,,m+eflto fr.nickl, 

o lt vrolan<11 ••·•~•l. •ntoa 01101), 
no ~e h,u3 un 1(1(11fnto d1t USO\ mct,vHlu"hts 
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1 Comisión de la Verdad 

Tendrá un G'Npo técnico de trum,o de genero 
y uh grupo de .-sun1os étnic::cs e indígenas qtJe 

1 

1nve5ugan y prep.ir-an •udlenc1.-s especffic2s 

1~ ~\U.J ~ .. 

U toml:s16n tttari etpaciot (estilo :iudítnc-ta1 pOblb.$1 pa~ MCuc-h.-t ;i lis 
vkümas.y o.-gan-z.adones-s.ociafos1 qu1t'nes tambi!n pwden hacM leg.r sus 
llÚQtnH!$ ln1brme.$ IJ rece;,~~~~ que~ práaJQ.$..;j(lll!nus del 
conntet0 no st repitan 

•UDIB<CIAS 
PUBU<AS 

E.St'U04AR A LAS VÍCOMAS V 
ORGAHIZAtlOHES SUOAUS 

H.ACER LlEGMf SlJSJHFORMtS 
IMW\"°'1,1,1'"'~1.1 

Ut\11.w«!!:l,IIJ 

En cuanto la Comlslcll'I elfU!-&U••u lnfotme fln1t1 se crearS untoC"lhé de 
.S:egulmltnto y Moniiotto • ta (mpl1m1nt1d6n de In tKOmtndac:1onH dt tstc, 
lflfOtmt:; ~ tste conuté debr!.ra haber rrpre.sent•c►On de víc.tlmas ~ organaaoories 
de d~rechos: hom-nos. 

ffEl'MSEttr4CIOH OE 
\IICTIMAS VOR!iAkl~ES 

;¡¡¡.. 
~d""'-(11.1• 
r~,,,.,,,.,nul'O 

"'""""""qu.,JM«1.s,tl 
~lo lrri,W tN 111 c..,,,...._ __ 

~~ut ... r.n• 
o,.,r,,ic,.t dlt Mor,ltor«t 

• • lll!l!IN' 

Comisión de la Verdad .... . 

Estas Casas de fa Ve1dad se ubican en macroregiones 
(que lnclulran Tem1orios Étmcos): 

RetiOn Cartbe • fnsular 
[S.rtanqullla, V•ll..tupa, Sln<•l•J•l 
tom1•nada Mlftl RuR 

AnUoqula, C&d-0N y I• rtCl6n taftttta 

1 (Apa,iod6, MOdelllnf 
Com1.sx>nado Ale-1and10 Val1!1'Ctil 

Co1t1 Padfic:1 

1
, (Ou1bdo, Buenave,nur.11 Guipl. Tum.~). 
Comt11onad.a ~I• S;)l-.i~1 

Regtón Suttndina 

1 (Call, Pop•!lln. Pa.to, Pl,,no Ast.J 
Coml.Sianad.l 41tjan-dra Ml41er 

Ae&l6n C1.nuo.andln• 

1 [lb>gw, NtMIJ 
Co~slonido ú1'°s Ospir,;a 

Orl~oqula • Amnonía 
(V1h111c.ndo, San J-osf, AOfdr,ctal 

' --·•----r:.~ rnT'Moniii(toAJffMl(I MQl11no 

M1¡d.1.le11a mtdlo 

1 ,~(ftnabtmitJII, b 0of1d1, 
Col'!'ltS:1011.¡da luda Go~tt 

Rtgfán Norort•nte 

l í0tai\i 1 Cdtut;. Bucara1111n.¡11, AmuaJ 
C<1m1SI0Md0Si1ül franco 

ªº'º''· o.e..: Ptffidt11tt di t. Coffl15t()r, ffi)nd:scodeffoo• 

Terrltortos iicnlco1., st:de Bogad: 
Coml11on.;1oa P:ilritta tobófl 

lnternadonal (8ilbita,&~ñ.il) 

IPArl vfttlfr\l)S rtftllJ-MIH, 4Ut11-idH.; 

ComlSiOn-.do Cal'IH Martm B!nslilin 

,.. W ... ,,,. V ..,, V' V .., >,# .,,. • ., .... ti, 
• • • • • ♦ • • • ••• ....... _,,. ••f""•- ...... .._..~ 

0 1q~ lle ""foiu" emla. ~lktttNupe11 ~ •~-'• ~~ 
~l:nc,ill luMt1Y.pi EN tc¡~IJIOtlPUfJ!.&1,-,1 j¡;¡, ~~ IN:!. 

ClillW'l'naq¡j,tt-.n pw,tiiwr ,.,. .. .,¡, ,.i_ .,....,-mt• ~ a..1to1ndJ-dn,_ 
E.1pq~"dtlt11~,0f~1»;c..,;t1'4ietlf'lltlll!t1ivr"""~ 
"-1...,,.,,• /il,,l'-, l¡\llt'f\H tffldrjn III IIIQer o. ,,.toq,~»-r ¡.. 
,.f!~•IM~e1,tot...-:i,:no,,IMittoi,i1•1.JN 
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2 Unidad para la Búsqueda de Persona 
Desaparecidas en el contexto y en ra 

¿QUÉ HACE Y CÓMO PARTICIPAR? 
♦ INFOAMES,.,."'t••ó •-••/<'J<Jld,to/1..,,dtlo,,,¡.,,mo<loo 
~ hotjo t.,gtodo obtot!'let ~ to o<ot'dl:Hto ,O~ilf!O 

di)dtJ por4Hopo,tc4lo', l)JT\11,lfn t\al111txu t 1.J Comision 

dt L, Vrritikl, ,.,penes too l• W0tmom"1 que oblJ"lp ~ub,. 
Jf l\l[•dldo a Ir; f>tffº"°'' dotl n po, det•pattQdat. D•bt 
~~e J"!fl.ntar lot it,f!?,muque I• Ml'lloie la JEP 

♦ (¡/j¡¡ 6 tnOff di1ol6t!i,ormadót1 rübilu tCbl'I IU 1ntltin. 
,esptc.ndo •• t~idf'f'Cí.llid~d que ~qui,~ lil.s Vlcttmu, 
~,· t1mb14in 40~(.lltt p,O!ltt\6n¡,.rt1 \'l('!!M\al y pers:o,,i., 

coop~ntes •n ti et,t1c.1oc di 1UH1 tu,ic:-.Or¡ts 

♦Wh,rtOfloJ'llrmWqtoff1irt-gkN>po,unpl.)nnaoon.i!¡pl--1MJ 

tl!C!ilnlfK. •n <u"o dlu!\o ck-b~ parlle!~t vfcnmu y sus 
o,gsan1uaont1 

♦ Ot IIIJ;ai tflaM'til. se puede p;lf11iC1ta• tn ti CONSEJO ASl30R 
O( u UMtOAO, ~ ademit dt tunoOfüWIOSIH de gobtettlO 

u1mbtfln f$UQ CO!flf!UHlel pot u~ pers«-• ftptttertqnt, dt 
t1 MH11 W1don1I dt Wcdmu; óot ¡>•l'Hl'IH 4• Gtt•nlndonu 
41 °flttifll .. dt dHlparidOn fcu-uctaa1 401 JmlCDU dt 

CMt'-"'Udon•• de \lf«tma, ~ lH.UHUO. 

♦ La lk'tldad d~be coo,d1narcon In O!VttUS 1ni.da-dk 
tntar~H dtl tM'W b onc!ntKlón ~ i.teno6n ps;taSOOJI 1 

f1mlli11ttl dt ·•• 1~•MIH dld.u por Ot.N,i.c,ad•• 

3 Jurisdicción Especial para la Paz - JEP 

p.,, 1u .... pl>bll.c;a 
y ~1!N O tt'ftC!tO! 

p.,. t,g.itHlll.,.. 
po, ••1110<>pn111,~ 
'}COf\1!.11:0ls 

,IIAli 1, Untd..i dobt,14 "16111«1'1 """ 
hnM lllleNWill p,i, 1.1 d .. llffl1Mtl611 

0,1 pa"dora llt lu n1111t V mulffll Jlliq; 

PI'' d111,pa111,415, llJl1 14 plllltClp•tlOII dt 
111 itn<nmYIII OIIIIIIUCIGntl IOCMII\ 

. - ... 
El 15 de marzo comenzó 

atención al púbhco 

furic,on.i11 por lla pia;.1mO!t IS .11i,01J 

,.,,.~ ~voc..t ~_,.,,.__. jt 
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Sóto .1na1tura. 

3 Jurisdicción Especial para la Paz -JEP 
conduct-ls 

cometidas con 
,ln1e.tiolld.aC ¡I 

1 de: dititff'tbtc 
de ZD!6 

-e 
• • 

lnvest1gar, ru:zza, y sa noorutr graves 
11,olaoOQes a derectios humanes en e.l 

marco del caoDlcto annadCI.. 

Jt.c:ornba1/l'n1es de gn,pos.amtiidos [legilfit'S 
t> lft~le.sJ o CNII~ ,lllSptcwdortt Ge t¡ 

guerra, ~11.!nf.'.5 ~uscnban e,Acu~rdo de 
Pat. as, come conauaas.;isocqd.3.s.a la 

prolesta sod!II 

39 "'ªgtsm•d~ ;¡s entr?! qi.,tene:s fl.a!J. 20 

w¡e.•61J !IJhomtm~s, 1dtM1aS-per301us 
son J!mcktHtfld•emes- y .l 1f'!d1gc:n;as 
.ideffló 1dC'lo--• .ism)t•J111~;a.uno)n 

"°:."'on=-OoentiJíP 1UE pcnon,1, oea,. 
cuilt>, el Sr'\ ,.cm mu,en~ 

OBJETIVO: 
RIISflClllsabíllur y sancionar• 
persona, vl~l~tla, para que 
llfftleguen Yellld y npencl6n 
a-viclímas. Elllendiendo qua 
laJIIStld• tequi,11! de Wtdad y 
r.paracl6n y no sólo ele penas de 
cáttel Se n,,tff qua 911ftente I• 
niVeles de imJll!nldad actuales, 
pultS 11 Jurisdii:ci&i Dllfinaria 
ha dl!IIIIIStrado, lnsuflc:len'IIIS 
resúltadost!II jltsdcia, CIIII más del 
99' de impunidad en el presenie. 

Lu pe,sonis i juzger o •Ptncnas Com1M1et1EJ1fes' 
dtben J11!s.ent11se ó la:JEPvoluntao.;1'lefll~, ~ paru, 

d! sus telíltos 11!' tnve-stiga y buscan pruebas 

1 
■ - ■-111 

♦ 3 Salas 

Stt4 ta tfllt1~11 la JEP, os dtcw ºªº'ªº'-''define quf catot UeVIUAn ~I 
deo'll:SS':111:at y unldad,o,sdtnctodt i1JEP 

Retib .. d l(ltQ~~s ~Clll~P°' utg.nlutlooe-s~O.-N, 1tit.llwQ-s 

i c:onJucns con OQ'S1on det confllcro, et ptuo pera pruar,tJ, 
lnfonnft N de Z lllin , .. podn.> promi«•• •nomas de 3 ••~•I 

u pf\O.,.ción Y""lttcic<i de.....,., ct.l,e 

ASegc.™ qut l>s 
Yiclim»etté-n 
lnfonnadü y puedan 
lntfUf>OMtftt\ll'!iOS 

Pé(ml1U otl1:I \.4Íttpata 
sa,~el de1echo I ln.i!'did 
lJ ta rep;i,-¡oón tvando tos usos 
no un tt-JcuJor,,¡dos,_ 

U M1i1111 ••• 1n11w-.ci e\(tllil• p,ersmHq\l'f' Jlllff~lt,tthlll&\liOfflU. ,~kt. 
yqulafl~ ~"'I.O ~Ido !.O,b~10 dttllOS pot!tKOS, UIIKC°'7"0tebe.116!) 1 
,ed,u~~~tlftWOS..di~d~l11~111,DWN'I CDl\t~dt' !~át~.H'l'lfl1I 

Solll~• la•n,ntSu.t o(ltnd,ilfoqu,e:nts :IJefl.lm 1od.l la 'ffld.i "!j 

CUl'l'lptan con•• ,nt"dl4M 111 ~acíon • q1.1e otil,1..eta JEP 

fs donde 1e defino l.t s,tUJci~n ,tu,ldk:a 

de-quienes no se.an obJl'\O d• ª""'"';_a o 
!ndUllo,.sudldsíófl se (unda/ntf'IQ en tM 

l"'VHV¡uiones ade~*as P-lt-a ca~ 
tuo,~plitll pota ÍUffl.JI pOOlica y ci.if!II 

0U1{tei'OS'tn1Joluaados ff'I ~ a~ I> 
lmancam.,~nrc de &Npot: qoe hktl!roo 
p:u1e del con fl~o arrmdo. 
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ft, La Unidad de Investigación y acusación 

~/ debe nombrar un equipo de onvestogaclón 

A especial para casos de violencia sexual 

(/ A Octubre de 2018 aún no lo ha hechol 

Sanciones 
rl.ROPlAS A quienes dicen toda lavordad y 
cumplen con el Plan de Reparaci6n del tribunal 

llé5Vl<dón de ta llber1>d en lugar vlg,lado y dehrn~ado. 
y NOprivacrón de ta llber1ad (c~rcel).por 5a 8 anos 

ALTERNATIVAS: A quienes reconocen crimenes, 
pero lo hacen cuando la lnvestlgaclón ya Inició 

Rc,clusión en cárccl de S a 8 ~ños. 

ORDINARIAS· A quienes no reconocen sus 
crímenes y en el juicio se prueba su culpabllidad 

ll•dus,ón en cárcot de 8 a 20 anos. 

lo1 uuuenM de v,ottno• iHU!I NO son .imn1•,ti11b!eJ, 
po,que tia11 tDllt.tclen1do1i como delitM df! le111 t111111Anld11c1 

Acusa ante el 
tribunal y apoya 
a las 3 salas 

1 
Aoe;fMI ff-U 1 
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Medidas de Reparación decretadas por la JEP 

....,...,_ 
... Íll ... tnl- tJ.cania.
~~ Q!f>fl"'ID ...,,,. 

D'W'\li..d., ...-Jll 111 
UJ'id:U J_. 'kt...._ ,-c. U~d 

J•Wttt.,cii,n,J,,t"-'-0, 

--""~ 

'~~~ ,~ 

Medidas de Reparación Integral 
para la construcción de paz 

Desde la Unidad para lil Atención y 
Reparación lnte~ral a las Víctimas 

Al~unas medidas de reparación previstas en el Acuerdo de Paz 

• 
• 

Pllntt dt rtp•nttl6n toltctl'va; 
Oebérán Mtar wnten.do~en•~ 

POO f Programu dt Ot~rratlo 
~n Enfoqut remt,on.all, 4f 

dl~ñ•t\111 con p;uu<lpaddn 
iC1i'Va de mUFttt. vícnm¡s-~ ¡os: 

org.¡nftactoru,,, ¡si como de las 
comunid¡;dcs 3Ít-ttid'ls 

R11'11blll\ttfón p1Jco1oci1I 
con; ,ned1dn do '"cupo1o1ctÓI\ 
emodon.al'l nlVtl lndMdUa._ ptan 
do teh.ab1llt"ac::1ón p,at~a! par:. 
la CO!WWl!ntt• y 1• "º N!pem:ión 

Plocoso toftctivo dt ,c,omo 
de perso,.;as en .sio,acidn de 
dttpfáUrTIIN\10 ~ IO~fl de 

v(a.lm.s tn el CIXU!fl(I( 

8 fa~le"mltn10 11 pro~ de 
tc.stnoeídn de tlerru.. 

G.1ri.núu dt no1tp•dd6n 
dtntro d1 tffl1.u c.utnun:. 
L1tmfJll!mMtiKlóndf!UMto~ 

lo!, mtRnltmM dél $15,em;¡ dé 

Vl!tdid,jUStKfi, f'ep.llíit'ión~ no
tt!petición, I¡ lmplement.ición 
5m1uh.inea de 1odos k>s 
puntos cftol AcuetdodC' Pa~ 
incluyendo ta dejación de tas 
Jmus. I¡ mncorpor..clón .i 
)iJ'(ld~ovii11;1it1~HH 

de se¡1.111-d;1d., I~ :accióo d• lt 
Urlidld E.specul de hw"1.it,ld0,, 
p;i,. d desm.:am.etimi:tnw df: 
O!ga,,,aQOnl'I tñn,in1lcs 1,1u1 

f\a~a.n 1tdo deno~tN-Gtas conio 
1u~eso,1.1 ótl ~Qm!liwismo y 
.su, rtdt! de a~o; entre otrn 
m1"d1d~s: 

~&'6not1mleñtb dé 
r!5pónS.lb.11dade.!o jlos-ac'lo~ 
dé ftlOnOtimll!nlÓ pl.lcdf:f'! st!r 

~btltos), t'óntfrtadot"tónl,n 

w1e1fm¡s y comúntdo16M. •po,n 
qu~ qu1tnr-s cousoron dalios 
los r«OMman, pldon Pf'rdon y 
so c:ompn,meron o ~poMrtos• 

• Procesos de dt11m,n•do 
O ,CICOMWCCión de 

K\fr.lcsvuctura en 
comun1diades qut fueron 
'fCCtlff\H del confUC'tO ¡¡ffl'\300, 
'act1tl.,H dtn,fOll.adu f)Of lu~ 

os v,dim:.ini,s•u· 

• for,aletiJ1,o<"todel• pollóC> 
de ttenQc)fl 11 •oparat:ióo • 
vfc:timn.. 

t.~• 
~ .... IJ,l'f'tltl,f.41' 

•~•ri,c1.:,e&1»ron 
~ • .,.&Ofl,,.,__.-lr 

..... --· 
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» » » SECRETARÍA EJECUTIVA 

Cobertura Regional JEP 
l/Vfl.E.HUCE tOi.tllOiOJ.t I H;JJ.1111,E tOlffl'tfl lH' 

.. _,¡,;. .... ) Hél,n lal!P'M G.lftll l'Ntift.,;•f i.fflln ~'-'•l"P11-,;;~ 
BM1•Jlc:Mlel.""'illt' (Jiu.,.W.11•NtdloJ 0Moidilt' J.w.!I ......... ~ •• ,¡.,.,....,e""'Pe:. 
S..mlll(i..l• 
(s~ •. N.a.l"°'j .,,~na} (fltilptx(AW•df 

6Urailll""',,I" (.S,l"IMl'ldftj t.aa,,., fft1bill Gl#N 4 t-MIIM11,il.o•t,p IIW oa 

bn.,.n~ltolMQUClr .. J bitHol~ri Wtl•r...,,iJ,~~t,CIO 

CAi rv.... ~I: e.,,,.,..,, 11Ml'M 4ifl!'lfll4 C.1•t)H i◄ll"ftlffln d'lui""'-,ttt.tblliW¡.,pco 

CO.:w,1tNlf41•ot~n~~, Jtwo,J,1110 R~-..• Í"i-"' ..... 1'flt',WC.O 

Aor.....,[C.'1"'t11 o- ...... , _i,p..,,o 
Mt-dtllwl(lrn11,oq1Ml S.ndr» Ad.,. pndlt;a.ill.a,o-f"pc:o ...... ,,,,,_,.,...¡ l.iNll ,CS.hd IIO ftMu, r1 .,,.,.,~~ tw<O 

......... ,c-,s.-1 JOH:,ldti,Hh'a jOl1t~?!!flf"N&V 

Nt1-.i l......_., í*in•) Rol.a 1.N~ OfUl Pel'60t!w f'Vl,l4f14 1tfil t,,vc♦ 

,,_ ... f NttMof Ranwia.,...,a .-~o•~•",.10Ntt1 
r,,p.,1n ,i.. ... , iM,oi(lm'l't t,16r. ah-lPO~bl,ii,tovc.o 

l)w1d6tai.11t r.-.~• e&ot'lis pi(~p,~co 

S...>0.eÓl'l~rtf~••-) ~LIMV4'i Mi~boinct1C'1j .,i,eh,~ i.t..:inrn..i.t1 .. ncM).,.p p.c" 
V-INl.p.i ,en., ÍNif,jM"I ~UI ~d~lffllM1ill 

Vlll•~"Cllll~J N..._,np;la 

¿Cómo participamos en 
la JEP y el Sistema? 

f~_.CWf'Uqu.-'9 
JUl"UA ,.p11c:1t fl dur,,,it• 

-~#'l•JY..-N 
nil!l#ado.-l¡pi#'I...,., 
f\Mda,_,.fAI. 0..,,1 NI 

~t.lfM.-itl.ll4~ 

p111r•._pa. 

~ Jf P lu..J • ""dluon d"" wenus a 
t.-opm1onp11bl1oC .. "111nfomv-s•n1tal~ 

11 rirwi Jtl ,nin dt n1t,zo 

¿Y fuera de la JEP 

tM-.utl'!l"flllH!:l81•t-t°"'tU 

Mt6onpffiMj,ltt"'VQI 

lfJ 

lut• v,c:umn ¡lu«-dfn 

•~ort■r pNoOtt e 
uuerpontf 1•,urio. OD'\Uto 
áctl procno ¡U1J#.•,1I 

a dónde más podemos 
llevar informes? 

Lls OflilOJUCIOnt''i pul'd-ltn t..lC~f ll"l[ilf 

1n,om,e5 .a+ CINEPtP,o¡r.ma po, 11 Pu IC1Pn1ro 
dt! ln'lc-s"11r,~oon 'J [duc.100n Ptipular). qu,rn~ 

hat'Cl'I p;auc di!" la Sl'cr,r.ir,.a Tten,ca de• 
(olf\.poncrot~ 1n1crn.ac,on.-il de Vcnhcauóri 

l.a CO'™IIOf' de 1-a V1•t!J;1¡J l~(.ibir.., 1¡uc1lmtnt• 

!'1ÍOfffi!!"i. de p<!tl{' di.' o•ea-n,1;,oor•t."l lj V>Clll"•lk 

r 
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MEO! □A DE GÉNERO I Elt<ICA 

~rUelp•C'ión de mujeres en espacios 
dnMe ~e dlseñar1 las prioridades para 
la I rnplementllción de medtdas de 
ie¡yaracl6n colectiva 

Repar10lón calectlva de comunidades 
~ARP (New.s, Afrocol<imbfanas, 
Raizale,; & Plllenquerasl, indígenas~ 
R11>m ~ travi!s de plan es de repar~c íón 

5oltci1uc1~s ae retorna 0 r1ub1cacl6n 
col1ctiv1 con e~foque re,morial ~ de 
gtne to, son arendídas ~n condicloni,s 
de sogundad. '>115\eolbilidaá, ,Jignni;id 

y vol un1a~~d¡¡d 

INOICAOOR DE SEGUIMIENTO" 

Pr,rce~raje de espac,os de parr/clpoc/r:m pr:lm definirprioridr:,r:i~ en lo rmplemenroti6n d~ 
las mtt!idos d~ teparociótr coltctil'tl ~,,,, cond1c,anrs para garantizar la pa,tkipacidn dr 
las mvje"JS. ímplemert!odos 

N.Jme,o !I Plm:emajede plonff ncaanales ríe l'ltparod~n colectivo é111icos con enfoque 
de gliMm. muje,.Jamllia y generación formulados. conceflados, M impt~men1acidn 

Pr,rcenra~ de su¡eros de repara don cclecri"" ,;r:m planes de reparcclón érnlcos 
conceftados. cr:msullados e implemMtodas 

Pr1rPenra¡e desoJ¡etos átreparaci6n cc/e&tiva, en ce,rítorios PDfl, con piones de 
reporaci(;n é1nicos, en formulación, concertados. consvlrodos y e-n implementocion 

/!/limero de occrtlll~ especijic,is para muj,res in<ttgenas, 1'ARP g Rrom en 1os p/artes dt 
,~o,adon caleelrvo ~ffijCOS, 1mplemen1adas 

Comunidades reubico das o mtomodcs, aco,r,poriados con enfoque tern·totial y de gM~/0 

/'qrrenraJe de ptonr:s de relamo a ,.,.,bl,;11.-,,m concertados e ,mplemmlodas d~ maneru 

efaetivo"" cr,nd!dtmm: rfo dignidad. VllluntnrÑ!dod y se9uridad 

MEDIDA CE GENERO/ ÉTNICA I INOICAOOR OE SEGUIMIENTO' 1 RESPOMSASLE 

UARIV'• 

UARIV 

UARtV 

UARIV 

UARIV 

Acciones concretas de Atención 
psleCKadal para la recuperación 

emoc•on.l, con ¡,er11n~n~a étn•c. y 
de genero para, victimas, ~n parti,ular 
vklim~s de violenc13 se~~81 

Mujeres víctimas con atención yi\l acompañamiemo psicos-ocíal par;i la 1ecuperacíór1 
~oclonal de acue,de> a t,a lfMa de atenci~n diferenciada a m~jer~ ~ grupos élnícos. 

Minisftlrio de 
Solud !I l\vl=i,m 
Socio/ 

El E,stado co 10,r,l,iaM promwerii, 
pro1eger,. respe~rá ~ garantr¡aro l,;¡s 
O•r~ct,o, 'Humanos oo~ enfoqll" étn'i:<l 
y ce ¡¡éne,o, a través de I a creac, íln y 
concenadón dt un Piar; Na~íoMI d~ 

Oerech os f11.1ma nos 

Porcentaje y número de viciimas ,ndigtnas, NARPy Rom que producto deuo proceso d~ 
socialización y sensibilización apropiado cuttur.ilmente solici!an, se vincul.an y ,icceden 
a la atención psicosocial con pertinencia cultural. con perspetaiva de mujer, ramilla \1 
&•meradón acorde a losdec1etos ley 4¡;33u•, 4634 y 4635 en el marco de los modulas 
lltnitl)S y la ruta de a1•nrión integ,aJ en salud para 11íclitnas indígenas, 

Plain llacoonal de O,;~chos Hur11an0~ esp<ecífico, ir,duyendo derechos económicos, 
sociales, c<J1turales \! ambientales p-ara pueblos indígenas, NARPy Rrom,cilncertado 
atendiendo a lo~ pnncipios de ig1.1ahj~d, progresívldad \l no regresiYidad con enf<iq~e 
cultural y élnico \1 enfoque diferencial de genero, mujer, lamili:i ~ genemción. 

El Plan N~cíona1 d~ Oemlir,s Humanos con1ien~ esiraiegias y lineamientos espedficos 
de protecclót1 y prm,ención "'n enfoqoo iítnito, por pueblo. perteMncía cu(tural y 
per.peetivade mujer, uéner<r, ram,lia y gener,¡dón-

los sistemas d ! informad ó n con enfoque d1nic0, pen,n,mc,a cuftutal y p e,spectiva de 
mujer.género, lam1lia y gener;rcíon del Plan Nacional de Derechos Humanos cuentan con 
,ndicadores, ,nstrumento,s, vanabtes y mtdidas ~ tr1terios perdnen1es para la d~lirik1ón 
de mecaoismos de monitoreo de IJ situadcin de Oe,echos.H1Jm3nos de los pueblos 
i!'!nicos. 

Minisrerio de 
Salud y Plotr,cci6n 
Social 

Cons. P,.,s.. DH,. 

Ministerio del 
lnt~rior 
Ol!fenso,to di,/ 

Ft,eti/o 

Cans. Pn,s. nw• 
Minisrtrio d~I 
lntorío1 

fJef~nsona del 
F'lleblo 

rons. P..s. DH'' 
Minisle,ro del 
lnt~rio, 

fJefensoria wl 
Rl~lo 
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En su anículo 19 e1 Decre10-Le~ estipula Ga13ntías especíales pat.i 
vle1imas de violencía sexual, e indic3: "Además de le díspues10 en la 
nctm at,vi dad vigente, las pers.on as victimas de violencia -sexua I te nd r.ín 

derecho dentro de los procesos im,oc □ dos porviolenda se>l'.Ual, J! 

Oue el acompañamiento sea llesado a cabo por p•rsonal especializado~ 

lnte1culturatmen1e sensibilizado con los Pueblos lndlgenas. sus costumbres~ su 
L,~ de Origen, Ley Natural, Derecho mayor o Derecho Propio. 

? Ouc el somelimlento a ,os exi31mrmeas mCdicos forenses para comprobar 
la ocurrt>ncia de ~n hecho que conslttuya violencia se~ual, cuenlen coo e1 

consen1imien10 p,e,io, libro e lnf0rmado de la •íCllma ~ a 9ue en ningún caso sean 
o,denaaos de manera obligatoria y en comra del consen1im1ento de la vicum,. 

3 Ser somelidcs a eKámenes psicológicos adecuados culturalmeme que permitan 
.establecer los daoos producidos en la salud mental. 

4 Oue se garamlce la presenciade1raductores de confianza dela victima p~~ rec,bir 

• la declaración de los per-s0flasvk1ima~ do violencia se~ual que na se upresen de 
forma suficiente en •I ;dioma espanol. 

VVYVV YYYVV 
• • ♦ 9 9 9 ♦ ♦ 

AA AA A AA~AA 

5 la victima podr-.l decidir si rinde su dec.laración ante un•• prclesmnal hombre o 

.mujer: también elqiirá •• sexo deHa prorcsional an1e la reali1.ación de ~~amen 
m~dico fo11,nse· 

Se llat• ~• un Docrelc-Les pac1at1c en p,ocosc 
de-ü:insulta. previa e.en ta Mrs;il Permaneole: 

<le Con<ertación con ros p•eblC5 s 
organlncione• in<llgen•~. 

Decreto Ley de Víctimas N.º 4633 de 2011 

« Con respec10 a los servicios de asisten

cia en salud, el Decreto-ley esdpula en su 
tfculo n enue ouas disposiciones gue las 

\rictlmas indígenas tienen derncho a ex1gi~ 

)) Examen del VIH sid• S ele ns, en los casos e,, q"" i• 
persc,o:¡¡¡ hi!:Ji.$,dt::i vi'ctim• de ¡c:c:esc carnal vlolen\o. 

)) Sef\1'1do,!i dt!- l"t~r.rupc:h)ri, \"olun.1a,r~ d@I ll!'mbiara-to en 

loo C0$0< p,ormítidos por la Jurl•prudl!llcla d• I• Co"" 
Coos1i1ucional y/o la~~.••• ob•olulo ,espeto de I• vo
luntad d~ la vícttma. 

)) Lii ~tll!!nc1ón p•ril lus de,ec:h05 s:e11;u¡ifes: y ;reF>rodu~d
ws do las mujeru Yl~timas. 

.. 

De manera similar, el artículo 78 índica 

que •Toda pe1~0na gue sea incluida en el 
egistro Único de víc1im as, accederá ¡,,,r ese. 

hecho • la afíliacíón al régimen subsidiado 
de I Sistema Nacíonal de Seguridad Social en Salud, 

salvo en las excepciones establecidas en el artículo s• 
de la Ley 691 de 2001.º 

.. 

En su ,m(cúlo 115, se refieren medid;s de rehabilhación 

ílsica, psicotóglca, sot!al y de acompañamíen10 jurfdíco 
n el linde restablecer la au1onomía lndlvidual y colectiva 

de ias victimas. Eshln a cargo del Ministerio de Salud y Pro
tección Social, en su rula de atención in1egral en salud para victimas 

indígfna~, y §e rarncterinr~n por: 

ll L.ls medidos de rehabilñación p1omoverán el follalecimionto d• ras au, 
toridadu. organizaciones, profesionales y expmos indi¡¡ona~ para la 
prestiidón de ios se,vfdos que se requle-rin. 

)) Oebo,án 0$tabJec•,s• medidos de f"lorltaddn po.-. que lo, pueblO$ n
dlg•n•• pu•d•n a<c~•11~a1 y •lec1ivam,nte a 1• p1,.lathln d• sorei• 
cms dt!' t!h.abilitación, esped:atme-nte c.ua"dri s~ erH:1.1,nHe11 en s.llo.;a .. 
ció" de dHplazamle:nto forzado. 

» Par;, la 1m~emen1ac1ón de es1as medNlas se deborl di•J>Ontr de intér, 
pro•••~ traductores dt las lengua• natNas dt las ..,;r:1lm;,s 

)) Con la par11cipaclón de las comun dades. el Es1ado ~doptar~ medidas 
adecuadas -1! inteu:1.111.1.1,ales pata que la_g vfctimais. cotectiva.~ e indivi .. 
dual•• de Vt!llation,s a .su int~g,idad psitol,5glta ~ ospiritual r,cuper,n 
el equilibrio, a 1,~vés, entre ouos, del apoyo a la medicina y práelic•• 
uadiciaoate-s en el m;uco del sisten,a illdig11tflil des.alud p,t"Op1o e ir,\er, 
c,d1ural, 

frente al acompar\amien10 jurídico, so es1fpula que La Defenso,la del 

Pueblo creará un programa espedllcoorientado a garantizarles as1s1en
cla ju1fd1oa. asesoría, acomponam1ento, y capad1ación a las vfcumos 
individuales \1 colectivas de los pueblos indígenas . 

.... 
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• 

fo tomo a las. m~did•~ de •.ep•r•ción. ,el artículo 109 estipula 
qv• la• 1ndomniucfon•~ al dai1o 011 Ottrchos-Humanos"" pu•• 
os fr>df3on .. [dlsiintas a v,olaclan<'S de su, d,rechos 1enito11a

•], ~• rogira n por los sfgvlen,.,. p oró m,tros: 

J) ONDEJ.IN!IAQÓH COLECTIVA. .... ,ndomnt,.c,oott •~r.1~ p•~í•rt~U!'!On•e 
co4l"C.llv.l5 1J tiariln f'•rr-c -d!!I Phm tn1'1!"gr.d di!' Flt!'paraDOn (oJt?clJVa k1d1g:C!'· 

n¡¡.fllRCPO. Pil.r,¡ su .admm15lr.iiilddn '5!! c.anst1•1J1r.i,n fon.Dos oomunrtanos .ad

ff\ll'll!i'lr.tdos p,ur taos •L110r11¡f:adC!'~ tndf'S' nas ~ m.s'l~ran onen,~-dii5 a p rogr;mH 

4J proye,ctos p•n: el foníll ~1mje11tc de-los planrs d-r VJ(I..¡, "5,C_íllO'S o ora le-s d ~ 

•o, pi,tblos 1j r:om1.1A1di11t:ln 

►) 1HDEMN[lJ,(10N (NDIVIOUAC.En los c.1sas l!!fl los C\riilll'l!S u,..¡1ntl!'¡::Fa"4U!' óci un 
pufblO lfld◄e,11!~ 1,,t!:11 dC!StJna~~r,o•:I dt Uil'l-11 lrt;dilN'l'fln(U)(JÓ+°\;; ,,cu10 1nd11fid\l,II_ 

las autondillft.s íT1di2,é11oils co,rrespood1en1eSóaodop1ann mt-d~d~1,s para p.rcv~~ 

n1r ti- des:mt!'~t•oón. 'iDC¡¡¡,I ·y cul1u~t. ~ pJira que la compll!!me-nU:ned;ad t!fl

n"' ,n'-1c•t1,nrz~t.~OM ~r,-tfMi:iual!$ y. i:u•ec;tw~s c0rm1bu1jlill I fc~1ecur11e.n10 
~I prn-JM10dl!' Ytda camul'lrtima.L. mdl!'mmz•ciidinmd1Yiduilol, 1m \Odoc•sa, 

d"bcr,i illrtltulMje-de "":i.n~11 iltmónJc;acon't;od:i.51ill'Ji ctemlflt rnedtda,¡ de w, .. 

IJ§,Í:iiC-tJÓ4'11 \ltt-rdad, ¡ust,cJi11 :rthiil biJn a.t-ón y na rt>pt1.1t1U'h COh. r-1 hn dl!I to,¡tm 
un¡ illdeéuildilo r!!p3ir.iétón mif1r.it A 

V V 
o • 

A A 

V V V V V • • • • A A A A A 

Lass au1ol'ldi11de-5 tndígenas iu..11ntiZiiH.6n 
la partícipatrón de las mujeres indliena~ 

""la dof¡11idón de los Pll!CPCL 

U l"'l'lttdad res:pOl"ls.;i~e di!! lliewa-r .;i abo ~s1e piccMo se;-a la l.14.RIV, ~ qU1e1"1 

adrn1e-sua•J los Pl~CPCI ,.,¡, la.s ca~tor1dad•s •~d,g,,11.1, Esie Pl~r !er>e<J 
e~ cuem~ ea ley de Qng.n, la ley niiiltur~I. derecho m.:i.yo,1 de,r~ch(l iprgp10 LJ 
rt1~t'T'l..)v1!i:1ót'I di!, cada pu~blo-y torn1..1nad:id •ndlg~;;a que !o>t!tá ,f,par:iido y: df 
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El programa Mujer hace parte del Tejido pueblo y Cultura de 
la asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - 
ACIN; es un espacio para el encuentro, la reflexión, formación 
y capacitación de mujeres y hombres nasa con el objeto de 
promover la organización, participación, afirmación de 

la 

identidad y la plena realización de sus derechos humanos de 
las mujeres indígenas. participan de este espacio mujer
20 resguardos, más de 100 grupos de mujer

s de es 
articuladas en 

diferentes experiencias de formación, producción, trabajo en 
la huertas tull, defensa del territorio, defensoras de derechos 
humanos, comunicación, jurídicas, ...

pROTaGONISTaS DE la VIDa, NaCIDaS  
DE la MaDRE TIERRa, MUJERES EN MINGa pOR la VIDa

DESDE El pUEBlO NaSa, NUESTRO pUEBlO

FOLLETO: VOCES, SUEÑOS Y PROPUESTAS 
PARA LA PAZ MUJERES INDÍGENAS DE LA CXHAB WALA KIWE 

CODACOP 

A C IN MUJERES ACIN 
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Compartimos nuestros pensamientos de paz en este libro…
pensamientos que nacen del corazón y de nuestro caminar,  

porque para nosotras, la paz es unir la vida del ser desde  
el corazón hasta el vientre de la naturaleza...

es recorrer el territorio....
es sentir la vida desde las raíces de la madre tierra...

es formar en armonía y equilibrio desde el fogón…
es soñar desde la luna, desde el sol...
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Presentación

La paz es un sueño que acecha la vida y los pensamientos 
de las mujeres indígenas, y en particular de las comuneras 
que hacen parte del Tejido Mujer de la Cxhab Wala Kiwe 

- Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - en
el sur occidente colombiano. Son muchos los momentos
en que las mujeres se han sentado alrededor del fogón
para compartir sus reflexiones sobre cómo visualizan su
territorio en paz. Reflexiones que hablan de una paz, que
para ellas nace del corazón, de la actitud ante la propia vida,
es integral, comprende todos los espacios y momentos de
la vida personal, familiar y comunitaria...

Para ellas la paz es posible si, y solo si se garantizan 
condiciones para una vida digna y feliz para toda su gente y 
todos seres que habitan su territorio. Un territorio en donde 
se garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos y 
los derechos colectivos de toda su gente.

En estos tiempos esperanzadores para Colombia, cuando la 
paz y el cese al conflicto armado empiezan a dibujarse como 
una realidad posible, resulta más que necesario compartir y 
hacer visible lo que han dicho las mujeres indígenas sobre 
la paz que necesitamos. En esta publicación recogemos las 
voces y pensamientos de las mujeres indígenas y reconocemos 
algunas de las acciones que durante todos estos últimos 
años, han desarrollado mientras caminan el Gran Territorio 
del Pueblo Nasa del norte del Cauca.
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Los pueblos indígenas en Colombia, han sido víctimas 
históricas del conflicto armado, social y político de manera 
sistemática, y las mujeres han sido víctimas por su condición 
de mujeres e indígenas con impactos en sus vidas que no 
han sido lo suficientemente visibilizados. Se trata con esta 
publicación de mostrar algo de cómo la guerra ha afectado a 
las mujeres y a la vez cómo en medio del dolor y la angustia 
ellas han podido trabajar por la paz en su territorio y para 
el país.

Codacop, en el acompañamiento que ha hecho a las mujeres 
en los últimos años, testigo privilegiado de cómo han 
caminado el territorio y la palabra, apoya, en un trabajo 
conjunto esta publicación que realizamos gracias al aporte 
de CAFOD, agencia de cooperación de la Iglesia Católica 
del Reino Unido. 

Janneth Lozano Bustos
Directora Codacop

Bogotá, Agosto de 2014
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Contexto1

1

1 Gran parte de la información de contexto es tomada casi literalmente del 
Documento de trabajo interno: “Experiencia del proyecto de acompaña-
miento a mujeres y niñas indígenas afectadas por la violencia en la zona 
norte del Cauca con perspectiva de género”. Programa Mujer ACIN, 2013

El Norte del Cauca es un territorio habitado por
comunidades campesinas, afros e indígenas; que por
años ha estado en el centro de una guerra en la que se

disputan el control territorial diferentes actores armados, 
legales e ilegales, con la idea de imponer sus ideologías 
y lograr el control del territorio a partir del poder de las 
armas; las comunidades indígenas quienes habitamos 
este territorio somos de etnia nasa, somos un poco más de 
110.000 personas. 
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Vivimos en un territorio en donde diariamente nos acompañan 
realidades de dolor por lo que nos ha hecho la guerra, de 
incertidumbre por no saber cada mañana que nos hará la 
guerra, de impotencia por no saber cómo terminar por fin 
este conflicto, el miedo por la barbarie que nos acecha a 
cada momento y del silencio impuesto por el temor de las 
armas; situaciones que terminaron por afectar nuestra vida 
familiar y comunitaria trayendo consigo la desarmonización 
de las relaciones que provocan además violencias internas 
que afectan de manera particular a las mujeres, niñas y 
jóvenes.

“La situación en nuestro territorio cada vez es más difícil y 
compleja como consecuencia del conflicto armado, las violaciones 
a los derechos humanos de los pueblos indígenas y el conflicto 
social al interior de nuestros resguardos. La violencia sistemática 
y generalizada ha traído como consecuencia el desplazamiento 
forzado de las comunidades, amenazas, asesinatos y sobre 
todo la afectación del tejido social en nuestros territorios. (…) 
nos enfrentamos al incremento de la fuerza pública en las 
zonas rurales y urbanas, el reclutamiento forzado de niños, 
niñas y mujeres por parte de la guerrilla, la vinculación de 
jóvenes como informantes por parte del ejército y la policía, el 
enamoramiento de jovencitas por parte de los actores armados, 
especialmente del ejército y las amenazas constantes por 
nuestra posición de no hacer parte de esta guerra”.2

El impacto de la guerra en la vida de las mujeres indígenas 
es una realidad poco conocida, no sabemos de la verdadera 
dimensión del daño que ha causado en la vida de las mujeres, 
sin embargo y gracias a que las mujeres empiezan a romper 
el silencio, aquí visibilizamos algunas de las informaciones 

2 Idem
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que hemos logrado conocer a partir del acompañamiento 
que realiza el Programa Mujer de la ACIN a las comunidades 
y del registro de MADEJA – sistema de información de la 
ACIN, información que presenta un importante sub-registro 
por las condiciones que hemos mencionado anteriormente.

• De los 273 casos de violencia contra las mujeres registrados 
entre el 2001 y el 2013, se identifica que el 77% de los 
casos se produjeron en el marco del conflicto armado y 
el 23% restante se identifican como violencias sociales. 
Podemos afirmar que la guerra invade nuestras vidas, el 
100% de las mujeres y todas nuestras familias hemos vivido 
muy de cerca acciones como bombardeos, militarización 
del territorio, reclutamientos de nuestros parientes, entre 
muchas otras vulneraciones.

• En la mayoría de los casos registrados, 74%, las mujeres 
no identifican a los agresores, que el 14% de los casos se 
les atribuyen a la guerrilla de las FARC, al ejército el 6%, 
a los grupos paramilitares el 5% y a la policía el 1%.

 El no poder dar cuenta de los responsables de las agresiones 
y violaciones a DDHH es parte de la complejidad del 
conflicto en los territorios de los resguardos indígenas. 
Situación que dificulta enormemente la judicialización y 
sanción desde el derecho propio y la justicia ordinaria, 
perpetuándose así la impunidad y la reparación se hace 
más esquiva para las mujeres. 

• La presencia permanente de militares (legales e ilegales) en 
nuestro territorio nos hace más vulnerables a las afectaciones 
de la guerra, presencias que terminan por desestabilizar 
la vida social y comunitaria, además ha provocado, entre 
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otras cosas, que las mujeres sean mayormente expuestas 
a señalamientos y amenazas por las “relaciones” que 
puedan tener con algunos de los hombres armados, y 
se han convertido en objetivo militar por su decisión de 
negarse a ser parte de la estrategia de guerra. 

• Con la militarización del territorio se contaminan nuestros 
sitios sagrados y los ciclos armónicos de producción; 
se afecta de manera importante y ponen en riesgo la 
realización el Plan Cultural Territorial del pueblo Nasa. 
De igual manera se incrementan los señalamientos, las 
amenazas, los daños a nuestras viviendas, los secuestros, 
son muchos los y las comuneras heridas en medio de la 
confrontación, las personas desaparecidas, los niños y 
niñas que no pueden asistir a clases.

• El conflicto se expresa de manera generalizada en todo el 
territorio nasa sin desconocer que hay lugares en donde 
la guerra parece ser más cruel, es el caso del municipio 
de Toribio que ha sido tomado por la guerrilla mas de 
14 veces y ha sufrido más de 600 hostigamientos en 
los últimos años, con las consecuencias que ya hemos 
mencionado y las que no se reconocen, como el miedo 
permanente con que viven sus habitantes y especialmente 
las mujeres por el temor de lo que le pueda pasar a sus 
hijas e hijos. Según nuestros registros, en donde han sido 
afectadas las mujeres es en los Resguardos de Tacueyó, 
Toribio y Jambaló.

• Según nuestros registros las mujeres han sido víctimas 
en un 41% de violencias físicas, de desaparición forzada 
el 20%, de asesinato u homicidios el 20%.
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• Además. las afectaciones son psicosociales y culturales para 
las mujeres, sus familias y comunidades, se desequilibra 
y desarmoniza el territorio por la relación espiritual tan 
profunda con la madre tierra y físicamente se afecta al 
territorio en por lo menos un 20%: destrucción de viviendas, 
cultivos, escuelas y sitios sagrados según las denuncias 
hechas por las mujeres. Además, es recurrente la violencia 
sexual, que se registra en un el 3%3, las amenazas el 7%, 
la desaparición forzada el 3%, el desplazamiento forzado 
3%, la incursión ilegal a vivienda el 1%, el reclutamiento 
es del 3% y la retención arbitraria el 1% por los actores 
armados. 

• Las afectaciones del conflicto a las mujeres no tienen edad, 
si bien las víctimas son principalmente mujeres mayores 

3 Es importante mencionar que es un crimen poco denunciado por las 
mujeres, a medida que se habla del tema aparecen más casos que no 
fueron denunciados en su momento.

Gráfico 3: Violencias contra las mujeres por resguardo en el marco del 
conflicto armado 
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de 21 años, es muy significativo el 
número de mujeres jóvenes y niñas 
víctimas:

• No podemos dejar de mencionar, la
vulneración sistemática al derecho a
la justicia que les asiste a las mujeres
víctimas, de los casos que hemos
conocido en el Programa Mujer en el
71% de los casos se desconoce en qué
momento del proceso se encuentran,
se sabe que la mayoría de las veces
los cabildos tienen conocimiento: el
16,48% de los casos se encuentran en
investigación por parte del cabildo y el 7,32% ha sido
corregido por las autoridades, es decir se sancionó y
se aplicó remedio o castigo al responsable; el 1,83% se
encuentra en seguimiento. Llama la atención que sólo en
dos casos se tiene sentencia.

• Permanecen en nuestra memoria casos emblemáticos y
para que no las olvidemos, recordamos nombres de mujeres
que han sido acalladas en esta guerra, algunas de ellas:
ALEIDA CAMPO, joven indígena, de 14 años, asesinada
el 17 noviembre del 2008 corregimiento de El Palo, sufrió
tortura, mutilaciones de sus senos, violencia sexual,
arrojada al río y por ultimo expusieron su ropa íntima a
orillas de la carretera con el fin de visibilizar e intimidar a
través de su cuerpo a las demás mujeres; MARÍA DEL PILAR
UL SECUÉ, mujer indígena de 27 años, asesinada el 10
de junio del 2012 en la vereda Los Chorros, por actores
armados cuando se desplazaba en un carro tipo chiva, en
presencia de su hijo y compañero sentimental “a quienes

Edades de las mujeres indípinas vfctimu 
de violencia en el merco del conflicto armado 
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los alcanza a abrazar y despedir, manifestando que la 
iban a matar” es brutalmente asesinada bajo la miradas 
de la comunidad; ROSALBA IPIA, autoridad indígena del 
Resguardo de Jambaló, en estado de gestación, enfrentó 
el asesinato de su compañero sentimental MILSIADES 
TROCHEZ y vivió el desplazamiento del territorio por 
amenazas contundentes contra la vida de ella y de su hija 
sin nacer; PATRICIA ULCUE NOSCUE – Guardia indígena 
de 19 años, asesinada el en el año 2011, por causas de 
los enfrentamientos por los grupos armados mientras 
brindaba apoyo a las familias desplazadas víctimas del 
conflicto armado en el sitio de asamblea permanente en 
el Resguardo de Tacueyó. 

• Esta guerra además nos 
arrebata a nuestros hijos e hijas, 
nuestros compañeros, padres y 
hermanos; es una guerra que 
nos obliga a vivir en medio de 
la zozobra de la confrontación 
armada permanente, una 
guerra que vulnera derechos 
fundamentales como el derecho 
a la vida, a la alimentación, a 
la educación, a la salud, a la 
libre y segura movilización por 
el territorio y a una vida libre de 
violencias.

• Conocemos casos de cómo los 
actores de la guerra se relacionan 
sexualmente con niñas menores 
de 14 años; también con dolor 

127



Mujeres Indígenas de la Cxhab Wala Kiwe

13

vemos como la maldad no tiene límites, en una estrategia 
perversa de guerra, se conoce que al momento de asesinar 
mujeres, las violentan sexualmente como una forma brutal 
de generar terror y dar un mensaje de acallamiento para 
todas las mujeres del territorio y la organización indígena. 
Como consecuencia de ello muchas mujeres no se atreven 
a denunciar por el temor a los señalamientos y amenazas; 
muchas de ellas no conocen la información o no saben 
cómo dar a conocer las situaciones vivenciadas por ellas a 
sus autoridades, quienes les pueden garantizar el acceso 
a la justicia y la protección. 

Estas y muchas otras afectaciones vivimos las mujeres, 
nuestros cuerpos son botín de guerra y nuestros espíritus 
libertarios están abatidos por la crueldad de este contexto; sin 
embargo esta realidad no ha logrado acallarnos y seguimos 
caminando en MINGA por la defensa de la vida y nuestros 
territorios.
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Nuestra visión de la 
paz para las mujeres4

2

4 Reflexiones recogidas en diferentes momentos del proceso de las mujeres 
de la Cxhab Wala Kiwe

Las mujeres nasa de la Cxhab Wala Kiwe que participamos 
del Tejido Mujer, en las últimas décadas y en diferentes 
momentos de nuestro proceso organizativo hemos 

reflexionado junto al fogón (como nos lo enseñaron nuestras 
ancestras), en asambleas, reuniones de comités zonales 
y en nuestros espacios de formación, las escuelas, lo que 
significa la paz para nosotras y para nuestro pueblo. Hacer 
este ejercicio aunque pareciera fácil ha sido exigente, hemos 
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vivido tanto tiempo en la guerra, y si bien sabemos que no 
queremos vivir más así, imaginarnos y pensar nuestras 
vidas en paz con nosotras mismas, con nuestras familias y 
todo nuestro territorio, nos cuesta trabajo y más difícil aún 
ponerlo en palabras, que en este caso son prestadas, porque 
en nuestro idioma nasa otro sentido tienen las palabras. 

Nuestras reflexiones hacen parte de las visiones y propuestas 
construidas junto con nuestras organizaciones regional 
CRIC –Consejo Regional Indígena del Cauca y zonal ACIN– 
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, 
espacios en donde nos hemos dado a la tarea de hacer 
visibles nuestra visión particular como mujeres nasa. 

Nos reconocemos “tejedoras de paz”, tejemos la paz día a 
día, “y hoy nuestros tejidos están, en cada puntada, llenos 
de recuerdos de dolor y con lágrimas, … sola y en las 
tardes tejiendo el recuerdo de quienes no están, de aquella 
persona que no veré envejecer porque la guerra me la quito”. 
Tejemos con dolor, construimos con cada puntada el wët 
wët fxizenxi, el buen vivir, que para nuestro pueblo significa 
alcanzar el equilibrio y la armonía entre nosotras, con toda 
la comunidad, con todos los seres que habitan el territorio, 
con la Madre Tierra.

La paz es para nosotras, para las familias, para la comunidad, 
para el pueblo y significa tener TERRITORIO, de él y en él 
nace todo el sentido y visión de nuestro ser nasas, en él 
está sembrado nuestro ombligo, estamos en una conexión 
cósmica que afirma nuestra identidad, nuestras normas de 
comportamiento y las bases para el ordenamiento territorial 
que hemos plasmado en el Plan Cultural Territorial, que es 
el Plan de Vida del Pueblo Nasa.
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La paz no es un decreto, no es una ley; es una forma de 
vida y de relacionarse, se teje y se vive en un permanente 
proceso social y colectivo, la tejemos con nuestro pueblo en 
y desde las asambleas comunitarias, las juntas directivas y 
los congresos; en fin, en todos los espacios colectivos y en 
minga; la tejemos con las personas víctimas y con todos los 
sectores de la Sociedad Colombiana. La paz que queremos 
reconoce la diversidad, es incluyente e integral, se vive en 
todos los espacios de la vida comunitaria y tiene como pilar 
la justicia social.

La paz será posible cuando en nuestros territorios ancestrales 
no hayan más actores armados, cuando cesen las masacres, 
cuando las mujeres y niñas no seamos más víctimas por 
nuestra condición de ser mujeres, cuando la violación sexual 
se haya erradicado totalmente de nuestras vidas y territorios, 
cuando las mujeres seamos plenamente reconocidas como 
mujeres, seres humanos, dadoras y fuente de vida y co-
protagonistas de la resistencia indígena.

La paz que queremos, debe ser fruto de una salida política 
al conflicto armado, en donde el cese al fuego es la condición 
para emprender la construcción de un país justo y equitativo 
donde hombres, mujeres, niños, niñas, mayores y jóvenes 
no tengamos temor.

Desde nuestro pensamiento nasa, la paz viene desde la 
familia, no podemos tener paz si no sabemos orientar a 
nuestros hijos e hijas y si les maltratamos. La paz se vive 
primero en la familia.

La paz se realiza en nuestro propio cuerpo, “territorio sagrado” 
que habita cada persona y significa, entre otras, que mi 
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cuerpo puede descansar libremente y sin preocupaciones, 
es respetado, está sano y no sufre ninguna violencia. 

La paz es estar en armonía conmigo misma, no tener rencor 
ni envidias, mis pensamientos son positivos y me siento 
capaz de tejer junto con otras y otros y desde su diversidad, 
el sueño de vivir en paz. 

La paz se realiza en nuestro territorio, LA GRAN CASA, en 
la que compartimos con los espíritus, los ancestros y las 
ancestras, con todos los seres que la habitan y con mujeres 
y hombres indígenas, afro colombianos y campesinos. Todos 
y todas con la alegría de caminar un territorio libre de 
violencias e injusticias. Un casa en donde vivimos la justicia 
económica, la equidad, el reconocimiento, la autonomía, a 
el derecho a estudiar, a tener condiciones dignas de trabajo, 
a vivir con garantías para disfrutar de la vida, el amor y la 
tranquilidad en armonía con todo nuestro pueblo.

La paz es la realización de nuestro Plan de Vida, en donde 
se garantiza el goce de derechos en igualdad de condiciones 
para todas las mujeres y hombres, en donde no hay lugar 
a la discriminación por ninguna razón, hay respeto pleno a 
los valores y principios de nuestra cultura y organización. 

La paz debe ser el resultado de garantizar que se ha reparado 
a las víctimas, que desde nuestra cosmovisión se trata de 
remediar (peuyá) y dialogar (pui we uyá). La reparación es 
“como un parche”, “un remedio”, “arreglar”, “asumir una 
responsabilidad”, “armonizar con el médico tradicional”, 
“corporal y espiritual”, “devolver”. Pero la reparación también 
“depende de la verdad y la justicia”, “significa compromiso 
y cambio”. Según la cosmovisión indígena medidas de 
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reparación significan devolver la posibilidad de “estar bien” 
comunitariamente, es decir de estar en una relación armónica 
con las personas y los espíritus de la Madre Tierra y del 
Cosmos que habitan. 

La paz es nuestro sueño; las mujeres indígenas confiamos 
en que se va a realizar y en este proceso de diálogo hacia 
la paz, les decimos a los señores que están en la Habana 
que necesitamos tener la verdad de todos los asesinados en 
masacres…. Que necesitamos garantías de que no habrá 
la repetición. Que se reconozca y se haga visible los efectos 
que en nuestras vidas ha traído la militarización de nuestros 
territorios y nuestras vidas. 

Todo esto es la paz con que soñamos las mujeres indígenas 
y por la que estamos trabajando.
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Los caminos recorridos 
por las mujeres en el 

proceso de tejer la paz

3

Por años y desde que tenemos memoria las mujeres 
indígenas hemos desarrollado acciones a favor de la 
realización de la armonía en nuestros territorios; en 

el marco del conflicto armado no hemos ahorrado esfuerzos 
para hacer oír nuestras voces a favor de poner fin a la guerra; 
guerra que lo único que ha traído a nuestro territorio ha sido 
muerte, dolor, desapariciones, reclutamiento de nuestros 
hijos e hijas, entre muchas otras consecuencias graves para 
nuestra vida personal, familiar, comunitaria y organizativa. 
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Inspira nuestro quehacer por la paz los Principios y Mandatos 
de nuestra organización desde los cuales donde, nosotras 
las mujeres indígenas cuidamos y defendemos el territorio. 
Nosotras hemos defendido el territorio y le apostamos a 
tejer la paz cuando:

• Nos reunimos en “Minga por la defensa de la vida, el 
rechazo a la guerra y por la desmilitarización del territorio 
y de los sitios sagrados”, caminando, en recorridos por el 
territorio pintando piedras en cada uno de los sitios en 
donde ha caído una mujer o un hombre y colocando vallas 
con mensajes alusivos al fin del militarismo y ocupación 
de nuestro territorio.

• Participamos de manera activa en la Guardia Indígena 
como cuidadoras del territorio – kiwe thegsa en el ejercicio 
del control territorial.

• Nos pronunciamos sistemáticamente frente a las 
vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres 
en el marco del conflicto armado; y cuando participamos 
y hacemos denuncias y declaraciones públicas.

• Hacemos presencia en las movilizaciones y en las mingas 
comunitarias y cuando conmemoramos fechas importantes 
para las mujeres como el 8 de marzo día internacional de 
la mujer, el 25 de noviembre, día de la no violencia contra 
las mujeres; ó el día internacional de la mujer indígena 
el 5 de septiembre.

Las mujeres indígenas aportamos a la paz:

• Cuando nos cuidamos, nos capacitamos y formamos.
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• Cuando hacemos armonizaciones y trabajos medicinales 
de protección.

• Cuando dinamizamos y participamos de escuelas de 
formación locales y zonales.

• Cuando propiciamos espacios para la celebración, la 
reflexión, el deporte y el auto cuidado.

Somos actoras y participantes activas, cuando asumimos 
cargos en el gobierno propio como Autoridades y Cabildantes 
en nuestros resguardos y la organización zonal y regional; 
cuando mantenemos la dinámica del Tejido Mujer y sus 
equipos de trabajo: el Equipo de Apoyo y Seguimiento – EAS, 
el Comité de Comunicación, el Equipo de Sico-culturales 
y Jurídico; cuando participamos e incidimos en Juntas 
Directivas y espacios de asambleas comunitarias, zonales 
y regionales.

Somos tejedoras, cuando trabajamos articuladamente en los 
espacios políticos organizativos del movimiento indígena, con 
el Tejido de Educación, Salud, Económico Ambiental, Defensa 
de la Vida y Casa de Pensamiento; cuando participamos 
y dinamizamos La Tulpa de Mujeres; cuando estamos de 
manera activa en los escenarios de la organización local, 
zonal, regional y nacional.

Tejemos la paz, cuando nos hermanamos y articulamos con 
otros sectores sociales en alianzas; escuelas, celebraciones 
y eventos inter-étnicas: afros, campesinas e indígenas.

Tejemos la paz cuando apoyamos la sanación y acompañamos 
a mujeres víctimas para lo cual nos formamos en el desarrollo 
de propuestas de atención psicocultural.
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Somos tejedoras de paz cuando contribuimos a que se realice 
la justicia y diseñamos y acompañamos en rutas para la 
atención jurídica desde el derecho propio; coordinando con 
médicos y médicas tradicionales para el apoyo a mujeres 
víctimas.

Universalizamos nuestro tejido de paz cuando en procesos 
de incidencia política nacional e internacional, apoyamos y 
exigimos la formulación de políticas públicas a favor de las 
mujeres indígenas; y elaboramos informes de la situación 
de DDHH de las mujeres indígenas que visibilizamos ante 
instancias de Naciones Unidas como en las visitas de 
Relatores y Relatoras de DDHH y de Pueblos Indígenas y 
otros espacios internacionales.

Tejemos paz cuando impulsamos y motivamos el fortalecimiento 
de la cosmovisión, identidad y la cultura nasa y fortalecemos 
nuestra organización:

• Motivando e incentivando las prácticas de cuidado y 
protección de la vida y la salud tradicional desde nuestra 
propia visión.

• Acompañando y motivando los procesos de fortalecimiento 
armónico de las familias.

• Motivando y promoviendo el fortalecimiento del nasa 
yuwe, nuestro idioma.

• Trabajando articuladamente con autoridades de nuestro 
proceso y organización.
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Nuestras propuestas 
para la paz duradera, 

sostenible y para  
toda Colombia…

… alzamos nuestras voces y rompemos el silencio para exigir:

• El cese inmediato de la confrontación armada  
en nuestros territorios y en el país

• La salida política al conflicto

4
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El desarrollo de Diálogos Regionales de paz

La construcción e implementación de una política para mujeres 
indígenas que sea construida a partir del pensamiento y 
propuestas desde las mismas mujeres

… alzamos nuestras manos, las que crean, siembran, tejen, 
participan y defienden: 

Las levantamos unidas para defender nuestras vidas, nuestras 
prácticas de producción de alimentos, las que aprendimos 
con nuestras abuelas, nuestras mamás y nuestras tías. 

Las levantamos para promover y defender el intercambio 
libre de semillas y la soberanía alimentaria, para asegurar 
que nuestras hijas y nuestros hijos consuman alimentos 
libres de químicos y tóxicos que amenazan la pervivencia 
de nuestros pueblos.

¡Todas las vidas cuentan para nosotras! Por eso nuestras 
voces y nuestras manos siguen luchando por la vida de 
nuestro pueblo que es la vida de cada hombre, cada niño, 
cada mujer, cada joven,...
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1.  La PAZ es una ACTITUD DE VIDA 

• La PAZ no son solo palabras, son acciones, es el compromiso 
con la vida, con la comunidad. 

• Nos comprometemos a que “Cuenten con nosotros para 
la paz nunca para la guerra”

• Nos comprometemos a permanecer en nuestros territorios, 
a resistir dignamente y como pueblo, a seguir viviendo 
con vida buena para todos y todas

• La PAZ es la realización de NUESTRO PLAN DE VIDA de la 
AUTONOMIA, la UNIDAD, la CULTURA y el TERRITORIO 
de y para los pueblos indígenas y estamos prestas a 
liderar, defender las acciones de la 
Minga de Resistencia por la Vida.

• En nuestros territorios indígenas 
trabajaremos junto con las 
autoridades propias para dinamizar 
las rutas de acompañamiento 
integral para situaciones de violencia 
sexual e intrafamiliar hacia las 
mujeres, niños y niñas indígenas.
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2. La PAZ es fortalecer nuestro Plan de Vida, el Plan 
Cultural Territorial 

• Conocemos, respetamos y aplicamos la cosmovisión y 
fortalecemos nuestra identidad de mujeres indígenas. 

• Enseñamos a niños y niñas, en las casas y colegios la 
cosmovisión y la ley de origen.

• Las mujeres somos actoras y protagonistas de nuestra 
propia vida, conocemos nuestros Derechos y en las 
comunidades familias y autoridades los conocen y los 
respetan

• Creemos en nuestros sistemas propios, fortalecemos los 
hilos del Tejido de Educación, aportamos a la construcción, 
desde nuestra cosmovisión a la educación de nuestros 
niñas y niños.
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3. La PAZ es nuestro SUEÑO 

Soñamos con:

• Se lleve a buen fin el proceso de diálogo hacia la paz

• Envejecer al lado de nuestros maridos, hijos e hijas, de 
nuestra familia y comunidad. Pero tranquilas, sin culpas, 
sin dolor en nuestro espíritu, soñando que soy valiosa y 
que merezco todo el respeto de mi familia y comunidad.

• Con Territorios libres de actores armandos.

• Con Territorios libres de todas formas de violencia contra 
las mujeres: física, cultural, sicológica y sexual.

• Que nuestros cuerpos ya no son 
más un botín de guerra.

• Que en todos los hogares, todas 
las familias, incluso las que tienen 
una jefatura femenina, cuentan con 
tierras suficientes que le garantizan 
su autonomía alimentaria.

• Que en territorio se construyan 
relaciones justas de comercio e 
intercambio.

• Que vivimos en territorios libres de 
la presencia militar que controla 
nuestras vidas y limitan nuestra 
libertad.
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4. La PAZ se construye de manera COLECTIVA

• Con nuestras voces y nuestras propuestas

• En Diálogos Regionales en donde pretendemos contar con
una comisión de mujeres que lleve nuestras propuestas
a la consulta, para garantizar la Verdad, la Justicia, la
Reparación y la No Repetición desde una perspectiva
indígena y adecuada y acorde con las particularidade y
necesidades de las mujeres indígenas.

• Con verdaderos diálogos con la familia, la comunidad y
las autoridades.
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5. En el CAMINO hacia la paz seguiremos visibilizando 
y denunciando públicamente las afectaciones 
diferenciadas del conflicto armado y la militarización 
del territorio en nuestras vidas y nuestros cuerpos 

• Dando a conocer la situación de vulneración de derechos 
que sufren las mujeres por causa del conflicto armado. 

• Denunciando y acompañando los procesos de exigibilidad 
de justicia para las mujeres indígenas.

• Potenciando los procesos de exigibilidad frente al Estado 
de garantías para la plena realización de los derechos 
humanos.

• Nos proponemos realizar el Tribunal - Nasa Uüs - con 
Enfoque Diferencial a favor de las Mujeres Víctimas del 
conflicto Armado y la realización de Audiencias Públicas 
para hacer visibles: 

- El reclutamiento de nuestros hijos e hijas y la 
desaparición de nuestros compañeros 

- La presencia de niños y niñas huérfanas de la guerra

- Las viudas y abandonadas porque les arrebataron 
sus compañeros

- El desplazamiento, las amenazadas, las intimidaciones, 
la discriminación,

- Manteniéndonos en la Minga Permanente, movilización 
y denuncia frente a la presencia de base militares 
en nuestro territorio.
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6. La PAZ es posible si hay VERDAD para con las 
mujeres 

Necesitamos la verdad sobre nuestros desaparecidos, el por 
qué de los asesinatos, el reclutamiento de nuestros hijos, 
las amenazas, las violaciones sexuales, … que nos expliquen 
mirándonos a los ojos, por qué si su lucha es por la vida y la 
justicia, nos matan y tratan de esa manera, arrebatándonos 
todo lo que ha sido desde tiempos ancestrales nuestro.

La “verdad” es ena ena we, es decir hablar con claridad. 
Verdad significa “hacer las cosas bien y en bien”. Es “mediante 
el diálogo, establecer una comunicación de confianza para 
llegar a la verdad”. 

La verdad, entre otras, tiene que ver con “conocer el hecho”, 
“romper el silencio”, “no discriminación”, “sinceridad” y 
“claridad”. 

La verdad pasa por la “palabra” y por el “hacer” correcto; 
se trata de hacer oír, de contar, de mostrar con claridad 
qué pasó 

“Hablar con claridad”, significa hablar de lo que les ha 
pasado, visibilizar las violaciones a sus derechos, de qué 
pasó, quiénes fueron los autores, quiénes las víctimas, 
qué daños se causaron individual y colectivamente, que 
los autores reconozcan su culpa…, esto y mucho más se 
espera de la “verdad”. 
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7. La PAZ es JUSTICIA para las mujeres

Justicia – Euna, quiere decir “estar bien con la familia”. Es 
wet wet= “estar bien con todos”. Es la base de la armonía y 
el equilibrio en las comunidades indígenas. 

El “estar bien” es importante para tpoder mantenerse bien en 
el futuro, en Nasa wet wet finze ñá. Para “poder mantenerse 
bien en el futuro” y llegar a una conciliación, el diálogo es 
la estrategia. En el mundo indígena la justicia tiene que ver 
con sus propias medidas de sanción y remedio.

Justicia para nosotras es:

• Contar con las garantías para el acceso a la justicia

• Contar con los mecanismos para desarrollar las acciones
necesarias que fortalezcan el Sistema de justicia propia
indígena que contribuye a la armonía el equilibrio en
nuestras comunidades:

- Con Equipos Jurídicos locales y zonal fuertes y
con autoridades con capacidades de orientar a su
comunidad con enfoque de género.

- En donde armonizamos todos los procesos de aplicación
de justicia: antes y durante los procesos.

- Con mecanismos internos para la aplicación de justicia
en equidad, especialmente frente a delitos cometidos
contra las mujeres en donde hay garantías para el
debido proceso y se investiga de manera adecuada
e imparcial.

- En donde evaluamos y analizamos a nivel local, cómo
se está aplicando justicia, identificamos debilidades
y adoptamos medidas para remediarlas.
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8. La PAZ es REPARACIÓN 

Que pasa por encontrar las respuestas que permitan que 
la dignidad personal sea restituida, que sea posible “estar 
bien” consigo misma, con la familia, con la comunidad, con 
el cosmos.

Reparar tiene que ver con remediar (peuyá) y dialogar (pui 
we uyá). La reparación es “como un parche”, “un remedio”, 
“arreglar”, “asumir una responsabilidad”, “armonizar con el 
médico tradicional”, “corporal y espiritual”, “devolver”. Pero 
la reparación también “depende de la verdad y la justicia”, 
“significa compromiso y cambio”. Según la cosmovisión 
indígena medidas de reparación significan devolver la 
posibilidad de “estar bien” comunitariamente, es decir 
de estar en una relación armónica con las personas y los 
espíritus de la Madre Tierra y del Cosmos que habitan. 
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9. La PAZ es tener la certeza de que no nos volverá  
a pasar 

La garantía de que podemos vivir tranquilas porque no se 
van a repetir estas acciones contra nuestras vidas y nuestros 
pueblos. La certeza que podemos caminar el territorio sin 
temor y con certeza de que nada nos va a pasar. La paz para 
las mujeres indígenas es tener la certeza que nos acostamos 
con una sonrisa en los labios y nos despertemos con una 
carcajada por recibir a nuestros sek.
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10.  PAZ significa el CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
hechos con los Pueblos Indígenas y de manera 
particular con las Mujeres

• La realizacion del Estado de Derecho, la vigencia de 
los derechos humanos, el respeto al DIH - derecho 
internacional humanitario y los derechos colectivos de 
los Pueblos Indígenas.

• El reconocimiento de que los derechos de las mujeres 
también son derechos humanos, a comprometernos a 
respetarlos y hacerlos respetar.

• El respeto y cumplimiento de los ACUERDOS DE LA 
MINGA.

• Las garantías para la implementación del Decreto Ley de 
Víctimas y Restitución de Derechos Territoriales para los 
Pueblos Indígenas 4633 de 2011.

• El respeto y cumplimiento de la normativa nacional e 
internacional de protección a los pueblos indígenas.

• El cumplimiento de las Órdenes de la Corte Constitucional: 
Auto 092 de 2008, Auto 004 de 2009.

• Con políticas públicas concertadas y respetuosas de la 
autonomía y experiencia de cada pueblo

• El respeto y garantía de procesos de CONSULTA PREVIA, 
el consentimiento libre e informado para los proyectos 
que afectan nuestro territorio, autonomía y pervivencia.
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11. La PAZ para las mujeres exige

• El análisis de las raíces, causas que están originando la
violencia contra las mujeres al interior de las familias y
comunidades.

• Fortalecer la familia, como el primer lugar de educación y
formación de niñas y niños, motivar el acompañamiento
responsable de los hijos e hijas.

• No tolerar la violencia intrafamiliar en las comunidades,
para lo cual es necesario adelantar acciones de prevención
y erradicación de la violencia contra las mujeres en medio
de las comunidades.

• Adelantar procesos de educación y concientización en las
familias y con las mujeres para:

- Reconocernos como una fuerza viva dentro de las
comunidades y a incluirnos en todos los procesos
de una manera igualitaria y digna para todas.

- Respetar nuestras vidas, erradicando todas las
formas de violencia a través de la concientización y
la enseñanza del valor de la vida y de la dignidad de
las mujeres y aplicando, si es necesario, medidas
correctivas dentro del derecho propio.

- Incluir de una manera consciente a mujeres en todos
los procesos de la vida de las comunidades, tomando
las medidas necesarias para que podamos participar
de una manera activa y creativa.
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- Valorar y reconocer el valor y aporte de las mujeres en 
el desarrollo propio a través de su trabajo doméstico, el 
cuidado, la reprodución física y cultural, el trabajo en 
huertas, las artesanías, las sanaciones y curaciones, 
etc. 

- Trabajar por crear unas relaciones de convivencia 
armónicas en las familias y comunidades, basadas 
en el respeto, en el igual valor, en iguales derechos 
e iguales deberes...
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Las propuestas del 
movimiento indígena 

La agenda de paz de las mujeres indígenas de la Cxhab 
Wala Kiwe se alimenta y alimenta la agenda de paz del 
movimiento indígena regional y nacional, compartimos 

plenamente los anhelos de paz de los pueblos originarios 
y en ese sentido hacemos nuestra la agenda que la ONIC 
– Organización Nacional Indígena de Colombia, presentó 
resultado de las discusiones y propuestas construidas 
colectivamente, en el Foro Nacional de Víctimas realizado 
en la ciudad de Cali en el mes de agosto de 2014:

¡Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra! 

5
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¿Por qué una Agenda Nacional de Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario para los Pueblos 

Indígenas de Colombia?4

[…] Para los Pueblos Indígenas “la paz no es una palabra o 
un discurso, sino una práctica que cotidianamente vivimos 
y practicamos en los territorios, en nuestros ciclos de vida y 
con todos aquellos con los que nos relacionamos”. Responde 
al país profundo que no delega vocerías en los armados de 
cualquiera denominación. Es integral, social, popular, étnica, 
de género y familia, sociopolítica, económica y ambiental.

[…] La Agenda Humanitaria de los Pueblos Indígenas no es 
una simple ponencia a presentar en un evento tan importante 
como este. Es el resultado de la sistematización de todas 
las acciones y pronunciamientos emprendidos por la ONIC 
y sus organizaciones filiales desplegadas a lo largo y ancho 
del país, desde la Declaración de Vitoncó en 1985 hasta la 
Declaración “Por una paz más allá de la negociación con 
los armados” en el Territorio de Convivencia y Paz de La 
María Piendamó en diciembre de 2012, cuando ratificamos 
nuestro compromiso con el nuevo proceso pero sin delegar 
nuestra voz y autonomía.

Esta agenda es apuesta política y ruta orientadora para las 
etapas de la negociación y la transición, donde los temas 
humanitarios afloran para ser reconocidos y solucionados, 
con disposición de perdón pero sin impunidad. Nuestra tarea 
no acaba aquí. Construiremos, en un segundo momento, la 
Agenda Territorial de Paz de los Pueblos Indígenas, porque 
creemos en una paz estructural y duradera.

4 Apartes de la Ponencia presentada por Luis Fernando Arias en el Foro 
Nacional de Víctimas. Cali 3 al 5 de agosto de 2014
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El documento que entregamos oficialmente al PNUD y al 
Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional de Colombia 
contiene los siguientes apartados: a) Condiciones básicas para 
una paz exitosa e incluyente, b) Derecho la vida e integridad 
de las personas y comunidades indígenas; c) Derecho a la 
permanencia en los territorios indígenas; d) Sobre la integridad 
de los territorios y bienes comunes indígenas; e) Sobre la 
población indígena vinculada a grupos armados; f) Derecho 
a la autodeterminación y el gobierno propio y g) Derecho a 
la verdad, la justicia y la reparación de pueblos indígenas. 
Cada parte tiene compromisos y sus correspondientes 
mecanismos de implementación y verificación, por lo que 
consideramos que hemos avanzado sustancialmente no solo 
en el qué, sino en el cómo procedimental de la paz.

Allí están nuestras propuestas sobre desmilitarización del 
territorio colectivo, desminado prioritario, entrega de menores 
reclutados, desvinculación de indígenas mayores de edad 
que manifiesten voluntad de retornar a las comunidades, 
proscripción y sanción del desplazamiento, el confinamiento 
y la violencia sexual y basada en género, entre mucha otras. 
A la Mesa de la Habana, a los dos equipos negociadores, les 
exigimos una Declaración pública conjunta reconociendo 
el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, 
la existencia de autoridades y estructuras del gobierno 
comunitario en los territorios, y su compromiso de cesar 
prácticas de usurpación de funciones, imposición de 
estructuras paralelas o división de las organizaciones 
indígenas, que lesionan e impiden el ejercicio de nuestra 
autonomía y nuestros procesos comunitarios.

El tiempo es corto en un Foro Nacional con tantas y tantos 
participantes deseosos de ser escuchados. Por esta razón 
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expondremos aquí solo los apartados que guardan relación 
directa con el tema que nos convoca:

A. CONDICIONES BÁSICAS PARA UNA PAZ EXITOSA
E INCLUYENTE

Porque no hay que esperar a que todo esté acordado en la 
Mesa de Diálogos de La Habana para salvar vidas, evitar 
ataques indiscriminados y demandar el cumplimiento 
del Derecho Internacional Humanitario por las partes en 
conflicto, los pueblos indígenas consideran imprescindible 
generar las siguientes condiciones básicas de inmediato 
cumplimiento:

Tregua bilateral para disminuir la intensidad del conflicto, la 
violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas 
y crear un clima favorable a la paz mientras se adelantan 
las negociaciones.

Reactivación del Consejo Nacional Indígena de Paz 
(CONIP), como máxima instancia de incidencia e interlocución 
política sobre nuestras iniciativas de paz en las etapas de 
negociación, desmovilización y posconflicto.

Conformación de una Comisión Humanitaria Indígena 
Nacional y de subcomisiones regionales prioritarias 
para adelantar diálogos humanitarios inmediatos llegar a 
compromisos públicos y verificables con los actores armados 
sobre respeto a la vida e integridad de los pueblos indígenas. 
Estas comisiones deberán contar con reconocimiento del 
Gobierno Nacional y el acompañamiento de facilitadores, 
garantes y observadores nacionales e internacionales.
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B.  SOBRE EL DERECHO A LA VERDAD, LA JUSTICIA  
Y LA REPARACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Derecho a la verdad. Estado e Insurgencia reconocen el 
derecho de los pueblos indígenas al esclarecimiento de 
la verdad por los crímenes de lesa humanidad, crímenes 
de guerra y violaciones graves a los derechos humanos, 
individuales o colectivos, cometidos en el contexto del 
conflicto armado en los últimos cincuenta años.

Mecanismo:

Se crearán la Comisión Nacional de la Verdad para Pueblos 
Indígenas y el Centro Indígena para la Memoria Histórica 
para reconstruir la memoria histórica desde las víctimas, 
establecer las macrodinámicas de la violencia y formular 
recomendaciones para una reparación y reconciliación 
integrales. Estas tareas sustentarán el trabajo de la Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación, la Comisión 
Nacional de la Verdad para Pueblos Indígenas y la Comisión 
de Reparación y Restitución de Tierras.

No impunidad y no repetición. Los responsables directos e 
indirectos de violaciones graves a los derechos humanos de los 
pueblos indígenas se someterán a las normas y procedimientos 
que establezcan la justicia transicional, la cual coordinará 
sus procedimientos con la jurisdicción especial cuando los 
imputados sean de origen indígena. La búsqueda de perdón 
y beneficios judiciales obliga a la no repetición.

Mecanismo:

Protocolos de monitoreo a la aplicación de la justicia y la 
no impunidad en materia de crímenes graves contra pueblos 
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indígenas, a partir de informes periódicos que los Tribunales 
de Justicia y Paz presenten a la Comisión Nacional Indígena 
de Paz, la Comisión Nacional de Reconciliación y la Fiscalía 
General de la Nación. El Ministerio de Defensa rendirá 
cuentas sobre su implementación en casos de miembros 
activos de las Fuerzas Armadas que hayan cometido estos 
delitos o mantengan vínculos con el crimen organizado y 
grupos paramilitares.

Reparación integral transformadora. Quienes se acojan a 
la justicia transicional repararán simbólica y materialmente 
a las víctimas colectivas e individuales indígenas. El Estado 
buscará la transformación de las asimetrías históricas 
que posibilitaron la mayor vulneración física, espiritual, 
económica y sociocultural de las comunidades indígenas 
por el conflicto armado.

Mecanismos:

Planes Integrales para la Reparación Colectiva y la 
Restitución de Tierras a partir de los principios del Derecho 
Mayor de cada pueblo, el Programa Nacional de Garantías, 
el Decreto Ley 4633 de 2011, y lo que para su aplicación 
acuerden autoridades indígenas y judiciales.

Fondo Especial para la Reparación Colectiva y la 
Restitución de Tierras para Pueblos Indígenas que se 
constituirá con bienes entregados por colaboración con la 
justicia y recursos públicos especiales, no asimilables a los 
que se destinan por el Sistema General de Participaciones o 
por Regalías. El Estado desarrollará el componente étnico del 
Registro Unico de Víctimas (RUV) y simplificará los trámites 
de reconocimiento e inclusión.
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Planes de atención especial a mujeres, niñas, niños y 
adolescentes indígenas víctimas de violencia sexual y de 
género por actores armados, que garanticen pleno acceso a 
los servicios legales, sicosociales, de salud sexual reproductiva 
y a oportunidades educativas, productivas y laborales para 
una vida digna en sus comunidades. El Estado garantizará 
su financiamiento e incorporará a mujeres viudas, mujeres 
cabeza de familia, ancianos solos, discapacitados y niños 
huérfanos o abandonados por esta causa.

Planes Integrales de Reparación y Restauración simbólica 
y material de Derechos de la Madre Tierra, a la que se 
reconocerá como víctima en los términos establecido en el 
Decreto Ley 4633 de 2011, y a la que se reparará conforme 
a las prácticas culturales de las comunidades indígenas. 
Aplica en este caso el principio de no repetición.

¡La paz es nuestro mandato de Vida! ¡Cuenten con 
nosotros para la paz, nunca para la guerra!
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6

Las propuestas de las 
mujeres colombianas 

Como mujeres indígenas, de igual manera compartimos 
plenamente y nos hacemos parte de la agenda del 
movimiento social de mujeres de Colombia, quienes en 

diversos espacios, de los cuales hemos participado, han ido 
construyendo la agenda de paz, producto del sentir como 
mujeres y del trabajo que por años las mujeres organizadas 
han aportado en la construcción de la paz. Las propuestas 
presentadas en el Marco del Foro Nacional de Paz, Cali, 
agosto de 2014:
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Los derechos de las mujeres 
víctimas en el centro de los 

derechos de las víctimas para una 
paz sostenible  

y duradera5

[…] “Las mujeres han sido víctimas 
directas de la guerra y de la estrategia 
para aterrorizar o castigar a la población 
civil. Las mujeres, niñas y niños 
constituyen la mayoría de la población 
en situación de desplazamiento. Las 
mujeres han vivido, de manera particular, 
las consecuencias de la violencia contra 
sus seres queridos. Las mujeres han 
sido víctimas desproporcionadas de la 
violencia sexual que se ha practicado de 
manera “habitual, extendida, sistemática 
e invisible”6 por parte de todos los 
actores armados, legales e ilegales. 

En este sentido, los derechos de las 
mujeres víctimas y su dignificación, 
deben estar en el centro de los derechos 
de las víctimas en los acuerdos de 
paz para que la transición sea una 
oportunidad de justicia transformadora 
que garantice, además de la justicia por 
las violaciones de los derechos humanos 

5 Presentada por Claudia Mejía Duque, directo-
ra de la Corporación Sisma Mujer y parte de 
la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz

6 Corte Constitucional, Auto 092 de 2008, cons-
tatación general N° III.1.1.1.

individuales, la transformación de 
las relaciones que hicieron posible 
esa violencia. Es decir, la justicia 
transformadora “incluye la corrección 
de las relaciones de poder desiguales 
desde el punto de vista del género en 
la sociedad”7.

[…]

1. Verdad. Construcción de una verdad 
desde las mujeres como sujeto social 
y político desde su diversidad que 
aportará a la comprensión del daño 
causado a las mujeres con el conflicto 
en relación con la discriminación 
estructural en su contra, que asegure: 

a) la recuperación de la memoria 
histórica en clave reparadora, 
con perspectiva psicosocial, 
pedagógica y transformadora. 
Identificando especialmente: (i) 
las experiencias de la violencia 
sexual contra las mujeres vividas 
en sus diferentes ciclos vitales; 
(iii) el impacto diferenciado en 
las mujeres de la violencia 
generalizada del conflicto 

7 ONU Mujeres, la justicia transicional: ¿Una 
oportunidad para las mujeres? Septiembre 
2012. Tomado de: http://www.unwomen.org/
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armado; y (iv) las prácticas y 
acciones de resistencia; 

b) el reconocimiento de la res-
ponsabilidad por parte del 
Estado y por parte de los actores 
ilegales; 

c) el reconocimiento estructural de 
factores de discriminación que 
afectan a las mujeres y que se 
agravan por el conflicto armado; 

d) la documentación de casos 
específicos y la garantía al 
acceso a la justicia de todas 
las mujeres que ofrezcan su 
testimonio a la comisión de la 
verdad; 

2. Justicia. El acuerdo debe contemplar 
la justicia transicional con elementos 
fundamentales como la justicia 
penal frente a la que tenemos 
diversas miradas como diverso es 
el movimiento de mujeres, aunque el 
consenso gira, sin lugar a dudas, en la 
necesidad de erradicar la impunidad. 
Más allá de la justicia penal, el 
acuerdo debe visibilizar las mujeres 
y propender por transformaciones 
sociales, económicas, políticas, y 
culturales profundas.

3. Reparación. Procesos de reparación 
transformadora individual y colectiva 
e integral que incluyan enfoques 
diferenciales, de género, étnicos y 
diversidad sexual. 

a. Restitución: (i) condiciones 
dignas y de seguridad que 
ayuden a superar los obstáculos 
de acceso de las mujeres a la 
propiedad y las garantías para la 
producción agropecuaria que las 
inserte en el mercado productivo 
a la vez que genere condiciones 
de soberanía alimentaria; (ii) 
mecanismos que garanticen 
el retorno no militarizado al 
territorio por parte de las mujeres 
víctimas del desplazamiento 
forzado acompañado del apoyo 
de construcción de sus planes 
de vida.

 b. la reparación transformadora 
debe asegurar: 

 (i)para las mujeres víctimas del 
conflicto armado y en particular, 
las víctimas violencia sexual, 
la atención psicosocial y la 
prevención de esta violencia, 
teniendo en cuenta los derechos 
sexuales y reproductivos de las 
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mujeres, incluidas las mujeres 
LBT; (ii) un enfoque integral desde 
lo emocional, lo moral, lo físico 
y lo económico, con atención 
psicosocial, que garanticen la 
participación de las mujeres en 
la exigibilidad de sus derechos 
de manera diferencial; (iii) un 
énfasis en las condiciones para 
superar la exclusión, la pobreza 
y discriminación histórica de 
las mujeres; (iv) planes de vida 
y etno-desarrollo de los pueblos 

afro descendientes e indígenas 
que habitan el territorio; (v) la 
dignificación de las mujeres 
víctimas con políticas públicas 
que muestren no solo respeto 
hacia ellas sino el reconocimiento 
de sus capacidades de afron-
tamiento, resistencia y acción 
transformadora; (vi i )  la 
disminución del gasto militar 
y la depuración de la fuerza 
pública. 

Los Documentos que han inspirado esta publicación
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Pronunciamiento de las mujeres 
indígenas del Norte del Cauca, frente 
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Pronunciamiento de las mujeres 
indígenas de la Cxhab Wala Kiwe 
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violación de derechos humano. Febrero 
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Informe mujer misión 06: Informe de 
la situación derechos humanos de las 

~
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mujeres indígenas en el departamento 
del Cauca - Colombia a la Misión 
Internacional de Verificación de 
Violación a los Derechos Humanos de 
los Pueblos Indígenas en Colombia. 
Programa Mujer- Consejo Regional 
Indígena del Cauca CRIC, Programa 
Mujer- Asociación de Cabildos Indígenas 
del Norte ACIN, Ruta Pacífica de las 
Mujeres – Regional Cauca / Febrero 
17 de 2014.

Documento de contexto: Asociación 
De Cabildos Indígenas Del Norte Del 
Cauca -Acin- Primer Encuentro de 
Mujeres Indígenas en resistencia por La 
pervivencia y autonomía de los pueblos, 
Tejiendo La Memoria y la Palabra. 
Caloto, Junio 21 al 24 de 2011.

Declaración evento mujeres. Mujeres 
caminantes de la palabra en defensa 
de la vida y autonomía de nuestros 
pueblos. Caloto / Cauca 24 de junio 
de 2011.

Volante: Las mujeres indígenas en 
resistencia defendemos la vida - 
rechazamos la guerra. Febrero 17 de 
2014.

Afiche: Visita a las familias del Norte 
del Cauca. 

Congreso extraordinario de las 
comunidades indígenas del Cauca – 
CRIC. Tóez – Caloto 16 – 20 de agosto 
de 2001.

Declaración mujeres 2004: Mujeres 
Indígenas del Norte del Cauca 
manifestamos nuestra preocupación 
y dolor...

Intervención marcha mujeres 2005.

MUJERES INDÍGENAS en resistencia 
defendemos la vida rechazamos la 
guerra…. Territorio ancestral nasa, 
norte del Cauca – Colombia. Agosto 
24 de 2012

¡¡¡BASTA!!! ¿Hasta la cuando la vida 
de las mujeres sacrificada por una 
guerra absurda que no es nuestra? 15 
de marzo de 2014

Declaración de las mujeres del 
congreso indígena del 2001. Congreso 
extraordinario de la comunidades 
indígenas del Cauca – CRIC Tóez – 
Caloto 16 – 20 de agosto de 2001.

Intervenciones de la ONIC y la Cumbre 
de Mujeres por la Paz en el Congreso 
Nacional de Paz, Cali, agosto de 2014.
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M u j e r e s  I n d í g e n a s  d e  l a  c x h a b  W a l a  K i w e

A  C  I  N MUJERES ACIN

El programa Mujer hace parte del Tejido pueblo y Cultura de 
la asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - 
ACIN; es un espacio para el encuentro, la reflexión, formación 
y capacitación de mujeres y hombres nasa con el objeto de 
promover la organización, participación, afirmación de la 
identidad y la plena realización de sus derechos humanos de 
las mujeres indígenas. participan de este espacio mujeres de 
20 resguardos, más de 100 grupos de mujeres articuladas en 
diferentes experiencias de formación, producción, trabajo en 
la huertas tull, defensa del territorio, defensoras de derechos 
humanos, comunicación, jurídicas, ...

pROTaGONISTaS DE la VIDa, NaCIDaS  
DE la MaDRE TIERRa, MUJERES EN MINGa pOR la VIDa 

DESDE El pUEBlO NaSa, NUESTRO pUEBlO
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5CULTURA DE PAZ  NA LUTA CONTRA A VIOLÊNCIA ÀS MULHERES E  MENINAS

Ser feminista pela paz significa alicerçar as ações
no respeito à diversidade e pluralidade das pessoas,

enfrentando a guerra do dia a dia que está retratada na discriminação
de classe, gênero e suas identidades, raça, sexo, orientação sexual...

Significa desconstruir as discriminações que determinam
o grau de poder e oportunidade das pessoas em sociedade,

tendo como principal consequência a violência contra as mulheres e meninas.

Vera Vieira - diretora-executiva da Associação Mulheres pela Paz, doutora em Comunicação e Feminismo pela USP/ECA
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MUDAR É UM ATO DE CORAGEM

É aceitação plena e consciente do desafio.
É trabalho árduo para hoje, é trabalho duro para agora
e os frutos só virão amanhã, quem sabe, tão distante.

Mas quando temos a certeza de estarmos no rumo certo
a caminhada é tranquila.

E quando temos fé e firmeza de propósitos
é fácil suportar as dificuldades do dia a dia.

A caminhada é longa; muitas pessoas ficarão à margem,
outras, vão sair da estrada.

É assim mesmo.
Mas as que ficarem chegarão, com certeza.

Olhe bem ao seu redor.
As outras pessoas também têm problemas

e dificuldades como você.
E têm muitas dúvidas sobre o novo.

Converse com elas, diga como se sente e pensa,
fale das mudanças.

Não feche a janela em que você se debruça;
convide quem está a seu lado

para que venha ver da mesma perspectiva.
Assim, todas e todos nós iremos tentando descobrir, a cada dia,

novas formas de viver e trabalhar.
Assim, em pouco tempo,

nos convenceremos de que não é tão difícil mudar.

Autora desconhecida
Fonte: Fórum de Mulheres de Alagoas
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ISTO É SORORIDADE...

Quando urna mulher incentiva os voos de outra mulher, 
ela está dando asas a si mesma. 

Empoderar uma irmO te foz ouvir a próprio voz, te lembrando de quem voci 
é, libertando todo amor e beleza que residem no coro~Co. 

Ajude, Acolho, Prestigie . Motive e Fortol~a outros Mulheres. 
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Material compilado por Eliel Queiroz Barros, professor de educação básica, da EMEF Altino Arantes,
grande aliado na luta contra a violência às mulheres e meninas, que participou das atividades deste projeto no

CEU Meninos (São João Clímaco) juntamente com alunas(os).
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Esta publicação é um instrumento de multiplicação contendo a rica trajetória teórica e prática do ciclo de palestras-oficinas
intitulado “Promoção da cultura de Paz na Luta contra a Violência às Mulheres e Meninas”. As atividades foram realizadas em 2019
e foram direcionadas às mulheres e homens, incluindo jovens, das comunidades de todas as 46 unidades dos CEUs - Centros
Educacionais Unificados, localizados nas periferias do município de São Paulo, como Brasilândia, Itaim Paulista, Capão Redondo,
Jaguaré. Foi fundamental atingir ao público que vive nos bairros localizados nas extremidades da maior cidade das Américas
(população total de 12,8 milhões de habitantes), por meio de ações educativas construídas de forma dialógica, visando interromper
o ciclo de perpetuação da violência contra mulheres e meninas. O conteúdo, apresentado com dinâmicas de educação popular
feminista, agregou o conceito ampliado de paz (Resolução 1325 da ONU), o processo de construção/ desconstrução dos estereótipos
sexistas, racistas, LGBTfóbicos e demais interseccionalidades - sobreposição de identidades sociais e sistemas relacionados de
opressão, dominação ou discriminação -, as consequências das desigualdades, a legislação brasileira e como procurar ajuda.

A violência contra mulheres e meninas é uma epidemia que não escolhe classe social, raça, etnia, nível educacional, idade,
localização geográfica, religião... A perspectiva mundial é trágica e desoladora: uma em cada três meninas será vítima de violência
física ou sexual no transcorrer da vida. Hoje, no Brasil, a cada 20 segundos uma mulher é agredida, a cada 11 minutos uma mulher
é estuprada, a cada 2h30 ocorre um estupro coletivo, a cada 2 horas uma mulher é assassinada. As estatísticas demonstram uma
realidade trágica cuja raiz do problema está na construção social de gênero, que é aceita culturalmente e vem sendo mantida
historicamente há milênios. Assim, há a necessidade de unir esforços de mulheres e homens para alcançar a paz, a segurança e a
justiça social. O conceito ampliado de paz é um instrumento eficaz na abordagem da violência em atividades direcionadas a
mulheres e homens, principalmente junto ao público jovem. De antemão, tem a força de “desarmar” ambos os sexos, para se
aprofundar em uma temática que vai trazer transformações no comportamento cotidiano de cada pessoa e beneficiar a toda a
sociedade. Tal conceito de paz não se restringe à sua aplicação no conflito armado e em suas consequências. Trata-se de um
conceito que remete às ações do cotidiano. A guerra do dia a dia também está retratada nas discriminações e na violência contra
mulheres e meninas, que é a principal consequência da forma equivocada com que se constrói as identidades feminina e masculina.

É importante destacar a utilização da metodologia de educação popular feminista, que prima pela construção coletiva,

Desconstruindo a maneira equivocada com que se aprende a

ser homem e mulher, além da cultura racista e LGBTfóbica
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dialógica, com base na realidade das pessoas participantes, “com elas” e não “para elas”. Considera-se a premissa de que cada
grupo com o qual se trabalha é uma fonte de mediação que é potencializadora da transformação social, por meio de um processo
democrático de construção, que oferece sustentação para a atuação profissional, política e o envolvimento de novos atores. Leva
em conta aspectos objetivos e subjetivos, pois considera que a realidade é construída pelas pessoas tanto pela via da razão como
pela via da emoção. As oficinas são enriquecidas com dinâmicas de sensibilização, as quais são consideradas componentes importantes
no sentido de explorar a riqueza da subjetividade das pessoas.

Dentre todos os desafios que se tem pela frente para o avanço no enfrentamento à violência contra mulheres e meninas -
como implementação de legislações e implantação de políticas públicas - sem sombra de dúvida, o caminho mais árduo e difícil é o
conhecido “trabalho de formiguinha” no dia a dia: a educação para novas relações entre as pessoas, que inclui a desconstrução dos
preconceitos sexistas, racistas e LGBTfóbicos. E esse foi o principal objetivo deste projeto que alcançou diretamente um público de
mais de 6 mil pessoas, além de milhares de outras atingidas pelos materiais didáticos exclusivamente produzidos - folder, cartaz e
esta publicação - e a incidência nas mídias sociais. Pode-se listar os seguintes resultados alcançados nessa rica trajetória:  troca de
solidariedade e apoio entre sobreviventes de violência de gênero e outras mulheres e meninas que participaram das atividades
práticas; contribuição na implantação e implementação de ações relativas à prevenção da violência contra mulheres e meninas;
contribuição para o avanço no enfrentamento à cruel realidade da violência contra mulheres e meninas, principalmente nas
grandes periferias da cidade de São Paulo; sensibilização do público em geral para a gravidade da problemática; aumento da
conscientização e quebra de resistência com relação à incorporação de homens em processos educativos no enfrentamento à
violência contra mulheres e meninas; aumento da sensibilidade de integrantes das mídias sobre a gravidade da problemática, como
consequência das desigualdades entre mulheres e homens; fortalecimento das parcerias entre o poder público municipal e
organizações da sociedade civil, em busca de uma sociedade mais justa e equitativa.

Este projeto foi realizado pela Associação Mulheres pela Paz, uma ONG com sede em São Paulo, fundada em 2003, cujo foco
principal de trabalho é o enfrentamento à violência contra mulheres e meninas, que se materializa no cotidiano pela violência
doméstica, violência sexual e tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Contou com a parceria da Secretaria Municipal de
Educação da Prefeitura do Município de São Paulo e o patrocínio fundamental da Uber, cujo programa de impacto social prioriza a
segurança do público feminino. Um agradecimento especial à vereadora Juliana Cardoso, responsável pelas tratativas iniciais com
o então Secretário de Educação João Cury Neto  que aprovou o Acordo de Cooperação de imediato. Registramos também o
empenho e carinho da equipe dessa Secretaria -  Uyara Vieira Costa de Andrade, coordenadora de COCEU; Ana Carolina Weiss,
diretora de Divisão de Gestão Democrática e Programas Intersecretarias; Taíze Grotto de Oliveira, assistente técnica-educacional
-, assim como das(os) profissionais dos CEUs e das DREs. Por fim, o imprescindível trabalho da assistente Margarete Gonçalves, do
assistente Rodrigo Perini e da secretária Walkíria Lobo Ferraz, da Associação Mulheres pela Paz.

Vera Vieira e Clara Charf
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As oficinas conduzidas pela Associação Mulheres pela Paz em todos os CEUs de São Paulo foram uma enorme
contribuição para a discussão sobre cultura de paz e enfrentamento à violência contra a mulher fora dos eixos mais
centrais da cidade. Assim como a Uber tem como parte de sua missão conectar as pontas das cidades e promover o
acesso na mobilidade urbana, o projeto conduzido por Vera Vieira e Clara Charf, em parceria com a Secretaria Municipal
de Educação, também mostrou que é possível - e necessário - levar o debate sobre desigualdade de gênero às periferias.

O apoio da Uber ao ciclo “Promoção da cultura de paz na luta contra a violência às mulheres e meninas” faz parte do
compromisso público anunciado pela empresa para o enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil no final de
2018, com ações executadas durante todo o ano de 2019. A Associação Mulheres pela Paz foi uma das organizações do
terceiro setor especializadas no tema a integrar a frente formada pela Uber para ajudar a tratar do problema da violência
de gênero, seja dentro ou fora da plataforma.

Segundo o último anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada hora no Brasil quatro meninas de até
13 anos foram estupradas e 536 mulheres foram vítimas de agressão física (4,7 milhões de mulheres) ao longo de 2018.
No período, foram registrados 1.206 casos de feminicídio no Brasil; um crescimento de 11,3% com relação a 2017. Desse
total, 61% das mulheres eram negras e, em 88,8% dos casos, o autor foi companheiro ou ex-companheiro. Sabemos que
essa violência contra a mulher é um problema complexo e sistêmico, que também interfere diretamente na mobilidade
urbana. Mulheres são obrigadas a pensar na própria segurança antes de sair de casa, podem sentir necessidade de
evitar meios de transporte à noite e contam com menos opções de locomoção quando são moradoras de periferias. A
Uber acredita que a tecnologia tem um poder transformador e pode, inclusive, desenvolver soluções para contribuir
com questões de segurança. Por meio dela, é possível buscar caminhos para que mulheres e meninas tenham mais
condições de fazer valer seu direito de ir e vir.

Embora a tecnologia seja um instrumento importante, sabemos que essa busca pelo direito das mulheres não se
resume a um desafio apenas nessa área. É também uma jornada de aprendizado, educação, mudanças de processo e,
talvez o mais desafiador, estímulo à mudança do comportamento humano. Do nosso lado, acreditamos que promovendo
a segurança e o respeito é possível criar um ambiente mais inclusivo para as mulheres e queremos usar o alcance da

Enfrentando a violência de gênero: uma perspectiva da UBER
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plataforma da Uber e a força da tecnologia para fazer parte da solução, mas sem nunca abrir mão de seguir dialogando
com a sociedade civil, que reúne os verdadeiros especialistas no tema.

Ao longo desse ano, tivemos avanços importantes, mas temos consciência de que, apesar dos primeiros passos,
ainda há muito a ser feito e que esse tema demanda um compromisso de longo prazo. Não vamos parar por aqui.

Flávia Annenberg
Gerente de Políticas Públicas - UBER

Líder Nacional do Grupo de Mulheres da UBER
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A parceria formalizada entre a Secretaria Municipal de Educação – SME, por meio da Coordenadoria dos CEUs e da

Educação Integral – COCEU, com a ONG Associação Mulheres pela Paz, para desenvolvimento do Projeto “Cultura de Paz

na luta contra a violência às mulheres e meninas”, contribuiu significativamente para divulgar a cultura da paz como

construção cotidiana no âmbito dos 46 Centros Educacionais da Cidade de São Paulo que receberam a palestra com

abordagem na temática relacionada a relações de gênero, proporcionando reflexões extremamente importantes sobre

o prisma de estereótipos sexistas e racistas, as consequências das desigualdades e da Lei Maria da Penha.

A Secretaria Municipal de Educação entende que o desenvolvimento de ações que versam sobre essa temática é

de suma importância e vai ao encontro dos programas e projetos acompanhados e executados pela Coordenadoria dos

CEUs, pois pressupõe a participação efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar, pertencentes ao território,

assim como fomenta o fortalecimento da rede de serviços contra a violência à mulher, formado por atores

governamentais, não governamentais e universidades, sensibilização de gestores de políticas públicas para o conceito

ampliado de paz, sensibilização de comunicadores de mídias para a divulgação da paz como segurança humana e

justiça, sensibilização dos movimentos feminista e de mulheres no sentido de acolherem a Resolução supracitada da

ONU como mais uma ferramenta de enfrentamento à violência contra a mulher, visibilidade às ações que fomentem a

paz através da construção coletiva de uma metodologia de educação popular feminista para trabalhar com mulheres e

homens.

Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura do Município de São Paulo

Apoiando a cultura de paz na construção cotidiana das relações
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I - Entendendo conceitos básicos
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1. De que PAZ estamos falando?

Estamos falando do conceito ampliado de PAZ, alicerçado na segurança humana e justiça social.

PAZ não significa passividade, pois, muito pelo contrário, ela está retratada nas ações do cotidiano.

Significa promover meios ativos e não violentos em busca da solução de conflitos, injustiças estruturais e
desigualdades.

Significa a busca pelo entendimento entre as pessoas, respeitando-se as diferenças.

PAZ não é apenas o oposto de guerra armada, pois significa vencer a guerra do dia a dia que está retratada na
discriminação de classe social, no sexismo, no racismo, na LGBTfobia, na violência contra mulheres e meninas.

Essas são as premissas do conceito ampliado de PAZ
que se baseia na Resolução 1325 da ONU (Orgnização das
Nações Unidas), com o qual a Associação Mulheres pela
Paz trabalha desde 2003 quando foi fundada, liderada por
Clara Charf, grande ativista dos direitos humanos, hoje com

94 anos. A Resolução 1325 foi adotada pelo Conselho de
Segurança da ONU em 31 de outubro de 2000. Relembra
resoluções anteriores e o discurso do presidente da ONU
à imprensa, no Dia das Nações Unidas para os Direitos da
Mulher e Paz Internacional (Dia Internacional da Mulher),

fr fr fr fr fr 
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em 8 de março de 2000. Relembra, também, o comprome-
timento da Declaração de Beijing e a Plataforma de Ação
(A/52/231), assim como o documento da 23ª Seção Especial
da Assembleia da ONU, intitulada “Mulheres 2000: Igual-
dade de Gênero, Desenvolvimento e Paz para o Século
21”, e, em particular, aqueles concernentes a mulheres e
conflitos armados. Expressa “preocupação que civis, par-
ticularmente mulheres e crianças, sendo a vasta maioria
dos afetados pelo conflito armado, incluindo pessoas
refugiadas e deslocadas internamente, e progressivamen-
te são alvos de combatentes e elementos armados, e
reconhecendo o consequente impacto que isto tem sobre
a paz durável e reconciliação”.

As mulheres têm trabalhado ativamente pela paz,
realizando negociação e mediação em suas comunidades
ou entre grupos rivais. Elas têm feito isso como indivíduos,
como mães, como membros de grupos de mulheres. O
conceito de paz com que essas mulheres vêm trabalhan-
do não se restringe à sua aplicação no conflito armado e
em suas consequências. Trata-se de um conceito de paz
ampliado, que remete às ações do cotidiano. A guerra do
dia a dia está retratada na discriminação de classe, gêne-
ro, raça e sexo; na violência contra a mulher; na falta de
moradia; na ausência de atendimento à saúde; no
desemprego; na desigualdade salarial; na impossibilidade
de continuar os estudos; na exclusão dos processos sociais,
econômicos, políticos, culturais e institucionais...

Foi exatamente para dar visibilidade à luta cotidiana

das mulheres pela paz em todo o mundo que surgiu, na
Suíça, o projeto “1000 Mulheres para o Prêmio Nobel da
Paz 2005”. Até então, somente seis mulheres haviam
recebido tal prêmio, sendo que elas estão à frente da luta
contra todas as injustiças de nossa sociedade, em defesa
dos direitos humanos, protegendo crianças e pessoas
idosas, eliminando a pobreza, denunciando todas as
formas de violência estrutural, discriminação patriarcal,
por educação, saúde e meio ambiente. São mulheres que
promovem meios ativos e não violentos pela solução de
conflitos, injustiças estruturais e desigualdades, pelo
entendimento entre povos e raças.

Do Brasil, foram 52 as mulheres indicadas, que tra-
balham na cidade, no campo, nas universidades, hospi-
tais, centros de trabalho. Brancas ou negras, destacando-
se pela sua coragem, por suas experiências inovadoras e
coletivas, forjando, com seu esforço diário, a paz, que,
segundo a ONU, é segurança humana e justiça.

A partir de então, a Associação Mulheres pela Paz
deu continuidade às ações de dar visibilidade ao trabalho
da mulher, além de focar também no enfrentamento à
violência contra a mulher, que se materializa na vida coti-
diana pela violência doméstica, violência sexual e tráfico
de pessoas para fins de exploração sexual.

A entidade vem rodando o Brasil afora com ofici-
nas, painéis públicos, exposições, materiais didáticos e
intervenção nos diversos meios de comunicação de mas-
sa. E foi motivo de muito orgulho a rica experiência deste
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projeto nas 46 unidades dos CEUs da cidade de São Paulo,
num processo de real aprendizado dialógico. Nesta pági-
na, diversas produções do entendimento sobre o concei-
to ampliado de Paz por participantes de diferentes unida-
des.

Ao assumir que o trabalho feito nas organizações
dos diversos movimentos é parte desse conceito de “paz”
ampliado, estará ocorrendo uma disseminação dessa con-
cepção, visando à construção de um novo ser humano.

--... ... 
• 
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Material compilado por Eliel Queiroz Barros, professor de educação básica, da EMEF Altino Arantes,
grande aliado na luta contra a violência às mulheres e meninas, que participou das atividades deste projeto no

CEU Meninos (São João Clímaco) juntamente com alunas(os).
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2. O que é violência de gênero?

Violência de gênero é aquela dirigida a uma pessoa por causa de seu sexo biológico OU sua identidade de
gênero.

Pode acontecer tanto com mulheres quanto com homens, mas as mulheres e meninas são a grande maioria
das vítimas. É por isso que a expressão é utilizada comumente intercambiada com violência contra a mulher.

Se por um lado, as vítimas são majoritariamente mulheres e meninas, por outro, os agressores/ autores são
em sua maioria homens.

A violência de gênero acontece no espaço privado, público e virtual, indo desde o famoso “fiu-fiu até agressão
e homicídio.

Em resumo, é qualquer ação ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano, ou sofrimento físico,
sexual, psicológico, moral ou patrimonial à mulher.

A raiz do problema está na construção social das normas de gênero e nas relações desiguais de poder e
oportunidades, que colocam a mulher em condição de inferioridade ao homem.

fr fr fr fr fr fr 
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TIPOS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO

MAIS CONHECIDOS

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

VIOLÊNCIA SEXUAL

TRÁFICO SEXUAL

PERSEGUIÇÃO

MENOS CONHECIDOS

ASSÉDIO DE RUA

CRIMES BASEADOS EM HONRA

CASAMENTO PRECOCE E FORÇADO

ASSÉDIO VIRTUAL (ONLINE)

1 EM CADA 3 MULHERES
sofrerá violência física ou sexual durante sua vida

Gênero é uma construção social, que vem sendo
culturalmente aceita e historicamente mantida, há
milênios. Daí, a dificuldade de se alterar a trágica estatística
acima. Já sexo é fixo e se refere às diferenças anatômicas
e fisiológicas existentes entre homens e mulheres. São
relações desiguais que colocam a mulher em condição de
inferioridade ao homem, com sérias consequências para
toda a sociedade.

A maneira equivocada com que se aprende a ser
mulher e a ser homem precisa ser desconstruída em todos

os espaços: dentro de casa, na rua, nas escolas, nas igrejas,
nas leias, nas instituições públicas e privadas, na literatura
(na escrita e nas imagens), nos meios de comunicação de
massa...

Mas o que significa o preconceito que se tem com
as pessoas? Preconceito é qualquer opinião ou sentimento
concebido sem exame crítico. É um sentimento hostil
assumido em consequência da generalização apressada
de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. É
intolerância: contra pobres, mulheres, negros,
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homossexuais, travestis, transgêneros, indígenas,
portadores(as) de deficiências, migrantes...

E isso vai gerar a discriminação - que é a conduta

injusta e infundada de transgredir os direitos de uma
pessoa, com base em raciocínio sem conhecimento
adequado sobre a questão.

SEXO GÊNERO

é biológico,

nascemos com ele,

é natural.

Exemplos:
apenas as mulheres podem dar à luz
ou amamentar; apenas os homens

produzem espermatozóides.

é uma construção social
com base nas diferenças,

não se nasce com ele,

é cultural, podendo ser reconstruído.

Exemplos:
mulheres e homens podem trabalhar como

engenheias(os); ambos podem cuidar das crian-
ças, das pessoas idosas e doentes.

Este esquema não implica uma visão binária sobre gênero. É importante o discernimento sobre as nuances existen-
tes no percurso das posições antagônicas do ser feminino e do ser masculino. Conforme Fagundes (2001), “dada a
natureza social do conceito de gênero e de identidade, ambos estão afinados aos estereótipos culturais, fundamen-
tados nas diferenças genitais feminina e masculina que os transcedem. Entretanto, entre esses dois modelos ou
pólos, feminino e masculino, há uma infinidade de conjugações de níveis e intensidade, que extrapolam os espaços
definidos pela sociedade para serem ocupados pelas mulheres e pelos homens” (artigo Educação e Construção da
Identidade de Gênero publicado no livro Ensaios sobre Gênero e Educação).

1 1 1 1 
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Em toda a história humana, o que se fez foi se pa-
dronizar as características sexuais do homem e da mulher.
A mulher é vista como o sexo frágil e o homem, como o
sexo forte, criando essa relação de dominação e subordi-
nação. As esferas do trabalho reprodutivo e de gestão co-
munitária, para as quais não é dado valor, são tidas como
“coisas de mulher”. A esfera do
trabalho produtivo — que é feito
em troca de pagamento, quer di-
zer, tem valor e poder — é tida
como “coisa de homem”.

As mulheres que trabalham
e são remuneradas acabam por
arcar com a tripla jornada, já que a
maioria dos homens resiste a di-
vidir as tarefas domésticas/
reprodutivas e comunitárias, de
acordo com o modelo que se re-
produz culturalmente através dos
séculos. É o que se denomina “pa-
triarcado”, um dos princípios estruturadores da socieda-
de, que coloca a mulher em posição de subordinação ao
homem.

O homem continua sendo privilegiado em termos
de poder e oportunidades, o que provoca a limitação da
autonomia das mulheres, de seu potencial e do acesso ao
poder econômico e ao político. As consequências para toda
a sociedade são graves, conforme quadro de estatísticas

nas próximas páginas, que mostram que a discriminação
que as pessoas sofrem em seu cotidiano não podem ser
analisadas apenas com base na classe social a que perten-
cem, mas levando em conta também sexo, raça/etnia, ida-
de, religião, orientação sexual, identidade de gêneero.
São esses os principais fatores que vêm determinando

uma distribuição desigual e
injusta de oportunidades e
poder ao longo da vida das
pessoas.

A construção cultural de
gênero que se dá ao longo
dos séculos, caracterizada
por relações desiguais entre
homens e mulheres, é refor-
çada por símbolos, leis/nor-
mas/valores, instituições e
subjetividade. Os símbolos
da mulher e do homem nas
estorinhas infantis, por exem-

plo, são sempre de princesas e mocinhas boazinhas e fra-
quinhas. As bruxas são sempre feias e ruins. Os homens
são sempre heróis, fortes, corajosos, violentos e nunca
choram. Essas “qualidades” dos homens e mulheres são
transportadas para a linguagem das imagens e da escrita.
Vão estar presentes nas músicas, nas lendas, nos ditados
populares, nos romances, nos livros didáticos. Ao folhear
livros, por exemplo, percebe-se o quantoa linguagem es-

O homem continua sendo
privilegiado em termos de

poder e oportunidades,
o que provoca a limitação

da autonomia das mulheres,
de seu potencial e do acesso

ao poder econômico e ao político.

:-:-:-:-:-:-:-: 
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crita e imagética contribuem para a naturalização dos es-
tereótipos: “denegrir a imagem”, “judiar das pessoas”, “sal-
var o planeta é tarefa do homem”; figuras da mulher de-
sempenhando tarefas domésticas e do homem em cargos
executivos...

Além das leis, há normas
e valores intimamente
conectados à educação, à tra-
dição e aos costume, que vão,
ao longo do tempo, desvalori-
zando o feminino e superesti-
mando o masculino. As insti-
tuições também têm um forte
poder. O que acontece é o se-
guinte: a expressão das nor-
mas e dos valores vão estar
presentes nas instituições —
família, trabalho, política, igre-
ja, escola,mídia, justiça, etc.
Alguns exemplos: se uma mu-
lher cozinha, sua profissão é
denominada cozinheira; quando o homem exerce essa
função, ele é chef. Até bem pouco tempo, a mulher não
exercia o cargo de juíza. Pela primeira vez, finalmente, o
Brasil teve uma presidenta da República. A maioria do pro-
fessorado é formado por mulheres, mas quem assume a
direção geralmente é o homem.

E o que é a subjetividade? É ela que revela nossos

temores, nossos anseios, sonhos, esperanças... Tudo isso
vai compor a identidade de cada pessoa, que, obviamen-
te, estará impregnada de estereótipos sexistas. Deve-se
ter em mente que a realidade é construída pelas pessoas
tanto pela via da razão quanto pela via da emoção, quer

dizer, com aspectos
objetivos e subjeti-
vos. Ao constatar
que “é mais difícil
desagregar um pre-
conceito do que um
átomo”, Einstein co-
locava em xeque as
forças subjetivas
com as objetivas. A
constituição do ima-
ginário das pessoas
se reflete numa re-
alidade que vem im-
pondo relações de-
siguais de poder e

oportunidades na sociedade. E nesse emaranhado dinâmi-
co das estruturas do imaginário, vão se tecendo laços que
podem ser fortalecidos — no sentido de perpetuar as desi-
gualdades — ou afrouxados, visando a desfazer os moldes
dos papéis estabelecidos pela dinâmica social. É por isso que
mulheres e homens podem se unir para a harmonização das
relações sociais de gênero. Todo mundo sai ganhando!

A constituição do imaginário das pessoas
se reflete numa realidade que vem impondo

relações desiguais de
poder e oportunidades na sociedade.

E nesse emaranhado dinâmico das estruturas
do imaginário, vão se tecendo laços que
podem ser fortalecidos — no sentido de

perpetuar as desigualdades — ou afrouxados,
visando a desfazer os moldes dos

papéis estabelecidos pela dinâmica social.

:-:-:-:-:-:-:-: 
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Assexual: Pessoa que não sente atração sexual por pessoas de qualquer gênero.

Bissexual: Pessoa que se atrai afetivo-sexualmente por pessoas de qualquer gênero.

Cisgênero: Conceito “guarda-chuva” que abrange as pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi determinado
quando de seu nascimento.

Crossdresser: Pessoa que frequentemente se veste, usa acessórios e/ou se maquia diferentemente do que é socialmente
estabelecido para o seu gênero, sem se identificar como travesti ou transexual. Geralmente são homens heterossexuais,
casados, que podem ou não ter o apoio de suas companheiras.

Gênero: Classificação pessoal e social das pessoas como homens ou mulheres. Orienta papéis e expressões de gênero.
Independe do sexo.

Heterossexual: Pessoa que se atrai afetivo-sexualmente por pessoas de gênero diferente daquele com o qual se
identifica.

Homem Transexual: Pessoa que reivindica o reconhecimento social e legal como homem. Alguns também se denominam
transhomens ou Female-to-Male (FtM).

Homossexual: Pessoa que se atrai afetivo-sexualmente por pessoas de gênero igual ou àquele com o qual se identifica.

Identidade de Gênero: Gênero com o qual uma pessoa se identifica, que pode ou não concordar com o gênero que lhe
foi atribuído quando de seu nascimento. Diferente da sexualidade da pessoa. Identidade de gênero e orientação
sexual são dimensões diferentes e que não se confundem. Pessoas transexuais podem ser heterossexuais, lésbicas,
gays ou bissexuais, tanto quanto as pessoas cisgênero.

Intersexual: Pessoa cujo corpo varia do padrão de masculino ou feminino culturalmente estabelecido, no que se refere
a configurações dos cromossomos, localização dos órgãos genitais (testículos que não desceram, pênis demasiado
pequeno ou clitóris muito grande, final da uretra deslocado da ponta do pênis, vagina ausente), coexistência de tecidos
testiculares e de ovários. A intersexualidade se refere a um conjunto amplo de variação dos corpos tidos como masculinos
e femininos, que engloba, conforme a denominação médica, hermafroditas verdadeiros e pseudo-hermafroditas. O
grupo composto por pessoas intersexuais tem se mobilizado cada vez mais, em nível mundial, para que a intersexualidade

ESCLARECENDO ALGUNS TERMOS
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não seja entendida como uma patologia, mas como uma variação, e para que não sejam submetidas, após o parto, a
cirurgias ditas “reparadoras”, que as mutilam e moldam órgãos genitais que não necessariamente concordam com suas
identidades de gênero ou orientações sexuais.

LGBT: Acrônimo de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Eventualmente, algumas pessoas utilizam a sigla
GLBT, ou mesmo LGBTTT, incluindo as pessoas transgênero/queer. No Chile, é comum se utilizar TLGB; em Portugal
também se tem utilizado a sigla LGBTTQI, incluindo pessoas queer e intersexuais. Nos Estados Unidos, se encontram
referências a LGBTTTQIA (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Travestis, Transexuais, Queer, Intersexuais e
Assexuados).

Mulher Transexual: Pessoa que reivindica o reconhecimento social e legal como mulher. Algumas também se denominam
transmulheres ou Male-to-Female (MtF).

Nome Social: Nome pelo qual as travestis e pessoas transexuais se identificam e preferem ser identificadas, enquanto
o seu registro civil não é adequado à sua identidade e expressão de gênero.

Orgulho: Antônimo de vergonha. Conceito desenvolvido pelo movimento social LGBT para propagar a ideia de que a
forma de ser de cada pessoa é uma dádiva que a aproxima de comunidades com características semelhantes às suas, e
deve ser afirmada como diferença que não se altera, não deveria ser reprimida nem recriminada.

Orientação Sexual: Atração afetivo-sexual por alguém. Sexualidade. Diferente do senso pessoal de pertencer a algum
gênero.

Papel de Gênero: Modo de agir em determinadas situações conforme o gênero atribuído, ensinado às pessoas desde o
nascimento. Construção de diferenças entre homens e mulheres. É de cunho social, e não biológico.

Processo Transexualizador: Processo pelo qual a pessoa transgênero passa, de forma geral, para que seu corpo adquira
características físicas do gênero com o qual se identifica. Pode ou não incluir tratamento hormonal, procedimentos
cirúrgicos variados (como mastectomia, para homens transexuais) e cirurgia de redesignação genital/ sexual ou de
transgenitalização).

Queer (ou Andrógino ou Transgênero): Termo ainda não consensual com o qual se denomina a pessoa que não se
enquadra em nenhuma identidade ou expressão de gênero.

Sexo: Classificação biológica das pessoas como machos ou fêmeas, baseada em características orgânicas como
cromossomos, níveis hormonais, órgãos reprodutivos e genitais.
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Transfobia: Preconceito e/ou discriminação em função da identidade de gênero de pessoas transexuais ou travestis.

Transformista (ou Drag Queen/ Drag King): Artista que se veste, de maneira estereotipada, conforme o gênero masculino
ou feminino, para fins artísticos ou de entretenimento. A sua personagem não tem relação com sua identidade de
gênero ou orientação sexual.

Transgênero: Conceito “guarda-chuva” que abrange o grupo diversificado de pessoas que não se identificam, em graus
diferentes, com comportamentos e/ou papéis esperados do gênero que lhes foi determinado quando de seu nascimento.

Transexual: Termo genérico que caracteriza a pessoa que não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído quando
de seu nascimento. Evite utilizar o termo isoladamente, pois soa ofensivo para pessoas transexuais, pelo fato de essa
ser uma de suas características, entre outras, e não a única. Sempre se refira à pessoa como mulher transexual ou como
homem transexual, de acordo com o gênero com o qual ela se identifica.

Travesti: Pessoa que vivencia papéis de gênero feminino, mas não se reconhece como homem ou mulher, entendendo-
se como integrante de um terceiro gênero ou de um não-gênero. Referir-se a ela sempre no feminino, o artigo “a” é a
forma respeitosa de tratamento.

São as desigualdades de gênero, classe, raça, etnia,
orientação sexual e identidade de gênero os principais fatores que
vão determinar o grau de poder e oportunidades das pessoas na
sociedade, como bem demonstram as estatísticas apresentadas
na página seguinte.  Como são construções sociais, já que não se
nasce com essas diferenças, podem ser mudadas, para se conseguir
uma sociedade mais harmoniosa, justa e igualitária. Esse olhar
significa ficar de antena ligada para perceber se nossas atitudes e
a dos outros estão reforçando o preconceito entre as pessoas que
são diferentes pelo sexo, pela classe social, pela raça, pela etnia,

pela orientação sexual, pela identidade de gênero, pela idade,
pela religião, pela nacionalidade...

Perceber as atitudes dentro de casa; com os(as) filhos(as);
com o marido; com os parentes; com os(as) amigos(as); com o(a)
namorado(a); na escola; ao ler um livro, revista ou jornal; ao assistir
TV ou um filme...; no relacionamento de trabalho, com colegas e
chefes... A partir dessa percepção, já se tem meio caminho andado
para desconstruir o que aprendemos, o que vai levar à
transformação dessa prática no dia a dia, para a conquista de uma
sociedade mais justa e equitativa.

AS CONSEQUÊNCIAS DAS RELAÇÕES DESIGUAIS
DE PODER E OPORTUNIDADES
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ESTATÍSTICAS DO BRASIL

a cada 20 segundos uma mulher é agredida;
a cada 11 minutos uma mulher é estuprada;

a cada 2h30 ocorre um estupro coletivo;
a cada 2 horas uma mulher é assassinada

o Brasil é o quinto país do mundo com o maior número de feminicídio;
o Brasil é campeão do mundo em assassinato de transgêneros;

o país é rota de origem, destino e movimentação de pessoas traficadas (com 241 rotas nacionais e
internacionais),  sendo que 71% das vítimas são mulheres e meninas exploradas sexualmente;

40% das mulheres são chefes de família (34% das famílias havia cônjuge);
a jornada semanal de trabalho da mulher é de 53,6 horas e a dos homens de 46,1 (7,5 horas de

diferença); acúmulo da tripla jornada (trabalho remunerado, afazeres domésticos e tarefas reprodutivas).
as mulheres ganham em média 23% menos do que os homens na mesma função, mesmo com maior

número de anos de estudo;
a taxa de desemprego de mulheres é de 13,8% e de homens 10,7%;

o emprego doméstico é ocupação de 18% de mulheres negras e 10% de brancas;
Número de governadoras: 01 mulher (RN – Fátima Bezerra; 30 candidatas); 26 homens;

Deputadas federais: 77 mulheres (11%); 436 homens (aumentou 51%);
Senadoras:  07 mulheres (15%); 47 homens (igual à eleição anterior);

Deputadas estaduais SP: 18 mulheres; 76 homens (+);
Prefeitas: 641 mulheres (13%); 4.898 homens;

Vereadoras: 8.441 mulheres (17%); 49.373 homens;
Executivas em altos postos: 10%; na direção e gerências: 37%.

(Fontes: IPEA, ONU, Ministério da Saúde, IBGE, TRE)
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3. A legislação brasileira

2001 2006 2009 2015 2016 2018

Lei do
Assédio
Sexual

Lei
Maria
da Penha

Mudança na
Lei contra
Estupros

Lei do
Feminicídio

Lei do
Tráfico de
Pessoas

Lei da
Importunação
Sexual

LEI DO ASSÉDIO SEXUAL (10.224/2001): constranger alguém
para obter vantagem ou favorecimento sexual; baseia-se
em uma relação de hierarquia e subordinação entre a
vítima e o agressor. A pena é de um a dois anos.

LEI MARIA DA PENHA (11.340/2006): violência física:
qualquer ato contra a integridade ou saúde corporal da
vítima, como socos, empurrões, pontapés, etc; psicológica:

controle, insultos, chantagens, isolamento; sexual: obrigar
a ter relações sem consentimento ou impedir a utilização
de métodos contraceptivos, forçá-la à gravidez/ aborto ou
prostituição mediante força ou ameaça; patrimonial:
pertences pessoais e dinheiro; moral: calúnia, difamação,
injúria. Inclui criminalização do registro online (a partir de
2018) de conteúdo íntimo. A pena mínima é de seis meses

-
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e a máxima de é de três anos.

LEI CONTRA ESTUPROS (12.015/2009): constranger alguém,
mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal
ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro
ato libidinoso. É considerado um crime hediondo. A pena
é de seis a 10 anos de reclusão para o criminoso,
aumentando para oito a 12 anos se há lesão corporal da
vítima ou se a vítima possui entre 14 a 18 anos de idade, e
para 12 a 30 anos, se a conduta resulta em morte.

LEI DO FEMINICÍDIO (13.104/2015): quando for praticado
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.
É crime hediondo. A pena é de 12 a 30 anos.

LEI DE TRÁFICO DE PESSOAS (13.344/2016): facilita punição
e amplia proteção à vítima. A pena é de quatro a oito anos,
mais multa.

LEI DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (13.718/18): atos
libidinosos sem o consentimento da vítima, como toques
inapropriados, beijos “roubados”.  A pena é de 1 a 5 anos.

RACISMO E A LGBTFOBIA TAMBÉM SÃO FORMAS DE VIOLÊNCIA E SÃO CRIMES

A LEI 7.716/1989 pune os crimes de racismo e LGBTfobia (a partir de 2019, considerando-se a mesma lei contra o racismo),
com pena de um a cinco anos de prisão mais multa. São considerados crimes inafiançáveis.

Como o nome sugere, o assédio virtual acontece online e é praticado por indivíduos que usam a tecnologia para
ofender, hostilizar ou importunar uma pessoa ou um grupo específico. Ameaças, comentários sexuais ou pejorativos,
divulgação de dados ou informações pessoais e a propagação de discursos de ódio feitos na internet se enquadram em
ações de assédio virtual. As mulheres, as pessoas negras/ pardas e a comunidade LGBT têm sido grandes alvos. Pesquisa
da ONG SaferNet mostra que, em 2018, houve 16.717 denúncias de crimes virtuais contra a mulher, um aumento de
1.640% em relação a 2017.

O QUE É O ASSÉDIO VIRTUAL?

 www.olhardigital.com.br
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Muitos estupradores são criminosos em série que procuram oportunidades para

atacar.

A maioria dos criminosos não tem antecedentes criminais de condenações por

violência sexual.

As taxas de denúncias falsas são raras e não são mais altas para agressão sexual, em

comparação com crimes como roubo, agressão física, etc. (2-10%).

A maioria dos crimes de agressão sexual (76%) são cometidos por alguém conhecido

da vítima.

82% das vítimas são do sexo feminino (54% tinham até 13 anos).

Os estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina apresentam as maiores

taxas de casos de estupro (70,4/100; 60,8/100 e 58,5/100, respectivamente).

A taxa para o Rio é 30,9/100 e, para São Paulo, 28,2/100.

70% dos estupros nunca são denunciados à polícia.

VIOLÊNCIA SEXUAL
É UMA QUESTÃO DE PODER, NÃO DE SEXO!

 www.nnedv.org e www.forumseguranca.org.br

fr 
fr 

fr 
fr 
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fr 
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Vale a pena relatar o simbolismo do nome dado à Lei. Era
o ano de 1983. Na paradisíaca cidade de Fortaleza, no nordeste
brasileiro, dentro de casa, entre as quatro paredes do quarto,
enquanto dormia, a
biofarmacêutica Maria da
Penha Maia levou um tiro
nas costas do então mari-
do, o professor universitá-
rio Marco Antonio
Herredia Viveiros. Perma-
neceu quatro meses no
hospital, de onde saiu
paraplégica. Ao voltar para
casa, enquanto esperava o
processo judicial para man-
ter a guarda das filhas, ela
ficou 15 dias presa, subme-
tida a choques no chuvei-
ro. Mesmo condenado pe-
los tribunais locais em dois julgamentos, 1991 e 1996, até en-
tão, ele nunca havia sido preso.

De acordo com relato da advogada Valéria Pandjiarjian,
do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Di-
reitos da Mulher (Cladem), “em 1998, o Centro para a Justiça e
o Direito Internacional (Cejil) e o Comitê Latino-Americano e do
Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (Cladem), junta-
mente com Maria da Penha, enviaram o caso para a Comissão

O SIMBOLISMO DO NOME DADO À LEI MARIA DA PENHA

Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Esta-
dos Americanos (OEA), que, em 2001, responsabilizou o Estado
brasileiro por negligência e omissão em relação à violência do-

méstica. Recomendou várias
medidas em relação ao caso
concreto de Maria da Penha
e em relação às políticas pú-
blicas do Estado, para enfren-
tar a violência doméstica con-
tra as mulheres. Em 2003 [20
anos após o crime!], o ex-ma-
rido de Maria da Penha foi
preso. Ele ficou somente dois
anos na cadeia; depois, pas-
sou a cumprir a pena em regi-
me aberto”.
E foi em homenagem a essa
guerreira, nascida em 1945,
que a nova Lei brasileira re-

cebeu seu nome, entrando em vigor em 22/9/2006, alterando o
Código Penal. Possibilita que os agressores sejam presos em fla-
grante ou tenham sua prisão preventiva decretada quando ame-
açarem a integridade física ou psicológica da mulher. Deixou de
existir a aplicação de penas como multa ou doação de cestas
básicas.

A violência doméstica é tipificada como uma das formas
de violação dos direitos humanos.

Maria da Penha (esq), com Vera Vieira e Clara Charf
da Associação Mulheres pela Paz
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CORDEL “A LEI MARIA DA PENHA”
por Tião Simpatia (poeta cearense)

I
A Lei Maria da Penha
Está em pleno vigor
Não veio pra prender homem
Mas pra punir agressor
Pois em “mulher não se bate
Nem mesmo com uma flor”.
II
A violência doméstica
Tem sido uma grande vilã
E por ser contra a violência
Desta Lei me tornei fã
Pra que a mulher de hoje
Não seja uma vítima amanhã.
III
Toda mulher tem direito
A viver sem violência
É verdade, está na Lei
Que tem muita eficiência
Pra punir o agressor
E à vítima, dar assistência.
IV
Tá no artigo primeiro
Que a Lei visa a coibir;
A violência doméstica
Como também, prevenir;
Com medidas protetivas
E ao agressor, punir.
V
Já o artigo segundo

Desta Lei Especial
Independente de classe
Nível educacional
De raça, de etnia;
E opção sexual...
VI
De cultura e de idade
De renda e religião
Todas gozam dos direitos
Sim, todas! Sem exceção.
Que estão assegurados
Pela Constituição.
VII
E que direitos são esses?
Eis aqui a relação:
À vida, à segurança.
Também à alimentação
À cultura e à justiça
À saúde e à educação.
VIII
Além da cidadania
Também à dignidade
Ainda tem moradia
E o direito à liberdade.
Só tem direitos nos “As”,
E nos “Os”, não tem
novidade?
XIX
Tem, direito ao esporte
Ao trabalho e ao lazer

E o acesso à política
Pro Brasil desenvolver
E tantos outros direitos
Que não dá tempo dizer.
X
A Lei Maria da Penha
Cobre todos esses planos?
Ah, já estão assegurados
Pelos Direitos Humanos.
A Lei é mais um recurso
Pra corrigir outros danos.
XI
Por exemplo: a mulher
Antes de a Lei existir,
Apanhava, e a justiça.
Não tinha como punir
Ele voltava pra casa
E tornava a agredir. (agredila).
XII
Com a Lei é diferente
É crime inaceitável
Se bater, vai pra cadeia
Agressão é intolerável
O Estado protege a vítima
Depois pune o responsável.
XIII
Segundo o artigo sétimo
Os tipos de violência
doméstica e familiar
Têm na sua abrangência
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As cinco categorias
Que descrevo na sequência.
XIV
A primeira é a Física
Entendendo como tal:
Qualquer conduta ofensiva
De modo irracional
Que fira a integridade
E a saúde corporal...
XV
Tapas, socos, empurrões;
Beliscões e pontapés
Arranhões, puxões de orelha;
Seja um, ou sejam dez
Tudo é violência física
E causam dores cruéis.
XVI
Vamos ao segundo tipo
Que é a psicológica
Esta, merece atenção
Mais didática e pedagógica
Com a autoestima baixa
Toda a vida perde a lógica...
XVII
Chantagem, humilhação;
Insultos; constrangimento;
São danos que interferem
No seu desenvolvimento
Baixando a autoestima
Aumentando o sofrimento.
XVIII
Violência sexual:
Dá-se pela coação
Ou uso da força física
Causando intimidação

E obrigando a mulher
Ao ato da relação...
XIX
Qualquer ação que impeça
Esta mulher de usar
Método contraceptivo
Ou para engravidar
Seu direito está na Lei
Basta só reivindicar.
XX
A quarta categoria
É a Patrimonial:
Retenção, subtração,
Destruição parcial
Ou total de seus pertences
Culmina em ação penal...
XXI
Instrumentos de trabalho
Documentos pessoais
Ou recursos econômicos
Além de outras coisas mais
Tudo isso configura
Em danos materiais.
XXII
A quinta categoria
É Violência Moral
São os crimes contra a honra
Está no Código Penal
Injúria, difamação;
Calúnia, etc. e tal.
XXIII
Segundo o artigo quinto
Esses tipos de violência
Dão-se em diversos âmbitos
Porém é na residência

Que a violência doméstica
Tem sua maior incidência.
XXIV
Quem pode ser enquadrado
Como agente/agressor?
Marido ou companheiro
Namorado ou ex-amor
No caso de uma doméstica
Pode ser o empregador.
XXV
Se por acaso o irmão
Agredir a sua irmã
O filho, agredir a mãe;
Seja nova ou anciã
É violência doméstica
São membros do mesmo clã.
XVI
E se acaso for o homem
Que da mulher apanhar?
É Violência Doméstica?
Você pode me explicar?
Tudo pode acontecer
No âmbito familiar.
XXVII
Nesse caso é diferente;
A lei é bastante clara!
Por ser uma questão de
gênero
Somente à mulher ampara
Se a mulher for valente
O homem que livre a cara.
XXVIII
E procure seus direitos
Da forma que lhe convenha
Se o sujeito aprontou
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E a mulher desceu-lhe a lenha
Recorra ao Código Penal
Não à Lei Maria da Penha.
XXIX
Agora, num caso lésbico;
Se no qual a companheira
Oferecer qualquer risco
À vida de sua parceira
A agressora é punida;
Pois a Lei não dá bobeira.
XXX
Para que os seus direitos
Estejam assegurados
A Lei Maria da Penha

Também cria os Juizados
De Violência Doméstica
Para todos os estados.
XXXI
Aí, cabe aos governantes
De cada federação
Destinarem os recursos
Para implementação
Da Lei Maria da Penha
Em prol da população.
XXXII
Espero ter sido útil
Neste cordel que criei
Para informar o povo

Sobre a importância da Lei
Pois quem agride uma Rainha
Não merece ser um Rei.
XXXIII
Dizia o velho ditado
Que “ninguém mete a
colher”.
Em briga de namorado
Ou de “marido e mulher”
Não metia... Agora, mete!
Pois isso agora reflete
No mundo que a gente quer.

(Todos os direitos reservados)

Samya Abreu, de 8 anos, foi quem declamou o cordel de Tião Simpatia e emocionou todo mundo, por ocasião da
comemoração da vigência de 12 anos da Lei Maria da Penha, no Congresso da Mulher Advogada em São Paulo, em 2018.

É impressionante o talento da garotinha de Maranguape, no Ceará, para interpretar e memorizar este longo cordel,
que pode ser acessado pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=1WLDjuHL658

O vídeo fez muito sucesso também em todas as unidades dos CEUs, no transcorrer deste projeto.
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ONDE PROCURAR AJUDA 

O primeiro passo para sair de urna relac;cio de violencia é falar sobre o 
assunto. Trata-se de urna atitude de suma importeincia. Procure urna 
pessoa de confianc;a para desabafar. A partir daí, vece vai se sentir mais 
fortalecida para buscar ajuda. Na cidade de Sao Paulo, há diversos 
recursos. 
Há o auxílio e atendimentos qualificados nos Centros de Referencia 
de Assistencia Social (CRAS) e Centro de Referencia Especiali
z:ado de Assistencia Social (CREAS), mas também podem procurar 
outros deis tipos de servic;os mentidos pela Secretaria Municipal de 
Assistencia e Desenvolvimento Social (SMADS). 

O Centro de Defesa e de Convivencia da Mulher (CDCM) 
oferece protec;cio e apoio a mulheres em razcio da violencia doméstica e 
familiar, causadora de lescio, sofrimento físico, sexual, psicológico ou 
dano moral. A rede socioassistencial cenia com 15 CDCMs que possuem 
1 .61 O vagas para mulheres, proporcionando atendimento social, 
orientac;cio psicológica e encaminhamento jurídico.Como funciona mento 
de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, o objetivo do servic;o é contribuir 
para o fortalecimento da mulher e o resgate de sua cidadania. 

A SMADS também mantém cinco centros de acolhida sigilosos, que 
oferecem acolhimento para mulheres, acompanhadas ou neo de seus 
filhos, em situac;cio de risco de morte, ameac;as em razcio da violencia 
doméstica e familiar ou que sofreram algum tipo de violencia física, 
sexual, psicológica e/ou moral. Esses servic;os contam com 100 vagas. 
Os enderec;os neo sao publicados. Quem precisar de atendimento deve 
procurar os CREAS e os CDCMs (enderec;os abaixo): 

CDCM BUTANTÁ-Avenida Ministro Laudo de Ferreira Camargo, 320 -
Jardim Peri Peri-Fone: (11) 3507-5856/CDCMCASAANASTÁCIA-R. 
Areia da Ampulheta, 101 - Castro Alves - Cidade Tiradentes - Fone: (11) 
2282-4706 / CDCM CASA CIDINHA KOPCAK - Rua Margarida 
Cerdoso dos Santos, 500-Sao Mateus- Fone: (11) 2015-4195 / CDCM 

CASA DA MULHER CRE-SER - Rua Salvador Rodrigues Negreo, 351 -
Vila Marari- Cidade Ademar - Fone: (11) 3539-8130 / CDCM CASA DE 
ISABEL - PROJETO NANA SERAFIM - Rua Professor Zeferino Ferraz, 
396 - ltaim Paulista - Fone: (11) 2156-3477 / CDCM CASA MARIA DA 
PENHA- Rua Sabbado d'Angelo, 2085, 2ºandar-ltaquera - Fone: (11) 
2524-7324 / CDCM HELENA VITORIA FERNANDES / Rua Coronel 
Carlos Dourado, 07-Vila Marilena - Guaianases - Fone: (11) 2557-5646 
/ CDCM CASA SOFIA- Rua Dr. Luiz Fernando Ferreira, 06-JD. Dionísio 
- M'Boi Mirim - Fone: 0800-7703053 / (11) 5831-3053 / CDCM CASA 
VIVIANE DOS SANTOS - Rua Cabo José Teixeira, 87 - -Vila Yolanda
Lajeado - Fone: (11) 2553-2424 / CDCM CASA ZIZI - Rua Teotónio de 
Oliveira, 101 - Vila Ema-(Travessa da AV. Vila Ema)- Fone: (11) 2216-
7346 / CDCM ESPAc¡:O FRANCISCA FRANCO - Rua Conselheiro 
Ramalho, 93 - Liberdade - Fone: ( 11) 3106-1 O 13 / CDCM MARIÁS -
Rua Soldado José Antonio Moreira, 546 - Pq. Novo Mundo - Fone: (11) 
3294-0066 / CDCM MULHERES VIVAS - Rua Martinho Vaz de Barros, 
257 - Vila Pirajussara-Campo Limpo - Fone: (11) 5842-6462 - CDCM 
CISM I CENTRO DE INTEGRAc¡:ÁO SOCIAL DA MULHER 1 - Rua do 
Fice, 234 - lpiranga Fone: (11) 2272-0423 / CDCM CISM II CENTRO 
DE INTEGRAc¡:ÁO SOCIAL DA MULHER 11 / Rua Ferreira de Almeida, 
23 - Jd. Das Laranjeiras-Casa Verde -Fone: ( 11) 3858-8279. 

A Coordena~áo de Políticas para as Mulheres, da Secretaria 
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, possui 11 
equipamentos, sendo quatro CRMs (Centros de Referencia da 
Mulher), cinco CCMs (Centros de Cidadania da Mulher), urna 
casa de passagem e urna casa abrigo, além da Unidade Móvel -
Onlbus Lllás. Os CRMs oferecem orientac;ao por telefone para 
mulheres que precisem de apoio e agendamento de atendimento, além de 
funcionarem como um servic;o-referencia para o acompanhamento da 
queslcio da violencia de genero e para a realizac;cio dos 
encaminhamentos necessários a cada problema, orientac;cio, 
capacitac;cio e formac;cio de grupo de mulheres para o enfrentamento da 
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4. O que é linguagem inclusiva
ou linguagem não discriminatória

Linguagem inclusiva ou linguagem não discriminatória é um forte instrumento para o enfrentamento às
discriminações sexistas, racistas e LGBTfóbicas. São essas discriminações que vão determinar o grau de poder
e oportunidades das pessoas em sociedade.

A aplicação da linguagem inclusiva na vida cotidiana - de palavras e imagens - nas esferas privada, pública e
virtual, contribui sobremaneira para o difícil trabalho de desconstrução de preconceitos e discriminações, em
busca de uma sociedade mais justa e equitativa.

É importante adquirir a consciência de que a linguagem não é neutra nem inocente, isto é, trata-se de interação
e modo de produção social.

A linguagem - das palavras e das imagens - carregada de preconceitos sexistas, racistas e LGBTfóbicos, é um
reflexo da sociedade (ver tabela de exemplos na página seguinte).

Todo mundo pode contribuir para romper com as discriminações na linguagem escrita e imagética, alterando,
assim, os próprios padrões de comportamento.

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 
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Vamos romper com a linguagem sexista, em busca de um mundo com igualdade entre mulheres e homens, sem
racismo, sem LGBTfobia e sem outras discriminações! Quando se quebra com a linguagem, quebra-se também padrões
comportamentais.

TABELA DE RECOMENDAÇÕES
PARA A UTILIZAÇÃO DE UMA LINGUAGEM INCLUSIVA

USUAL ALTERNATIVA
Os direitos do homem

O corpo do homem; a inteligência do homem

Museu do homem

Homem/mês; homem/hora

Cameraman

Aeromoça

Língua materna

Reunião de pais na escola

Os professores; os jovens; os meninos

Os negros

Denegrir a imagem de alguém

Os direitos humanos

O corpo humano; a inteligência humana

Museu da humanidade

Trabalho/mês; trabalho/hora

Operador ou operadora de câmera

Atendente de voo

Língua de origem ou originária

Reunião de pais e mães na escola

O professorado; a juventude; as crianças

A raça negra

Difamar alguém
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USUAL ALTERNATIVA

Judiar

Nas ilustrações didáticas e nos livros escolares,
a mulher aparece, em geral, exercendo ativida-
des no lar, ao passo que o homem aparece no
escritório, na oficina, em cargos de
poder, etc.

Essa realidade também pode se repetir nas
imagens do universo virtual, principalmente
nas redes  sociais.

Maltratar, atormentar

O povo brasileiro; a descendência; o eleitorado

A assessoria; a coordenação; a direção

Estágio disponível

Deverá ser lido um texto

Dar visibilidade às mulheres que trabalham fora
de casa. Destacar a importância do trabalho
no lar — tanto para as mulheres como
para os homens. Apresentar mulher e homem em
todos os tipos de trabalho e funções profissionais.
Observar que as mulheres desempenham papéis
sociais e políticos em todos os níveis, com igual
competência, autoridade e espírito de iniciativa
que seus colegas homens.

A situação está preta A situação está ruim

José e senhorita Maria

Os brasileiros; os descendentes; os eleitores

Os assessores;  os coordenadores; os diretores

Homossexualismo, bichinha/veado, sapatão

Aquele que fala

Precisa-se de estagiário

Cada aluno deverá ler um texto

José e Maria

Homossexual, gay, lésbica

Quem fala
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PALAVRAS E IMAGENS CONTRIBUEM PARA REFORÇAR PRECONCEITOS,
DIFICULTANDO A TRAJETÓRIA PELA EQUIDADE E JUSTIÇA

Em um jornal do Rio Grande do Norte, a imagem de
uma mulher espancada e o slogan “Tá na cara que precisa”
parecem compor apenas mais uma peça publicitária, neste
caso, a de uma funilaria. A resposta dos “criadores da precio-
sidade” para mulheres indignadas de várias regiões brasilei-
ras, é simplista: “Bando de feministas frustradas”. No bar, o
apoio do copo de bebida dispara
outra “pérola”: “Mulher e cerve-
ja — especialidades da casa” —
esse é, aliás, o produto que mais
reduz o corpo feminino à isca de
consumo. Ao chegar em casa e
ligar a televisão, não é preciso
esperar muito para se deparar
com a propaganda que mostra,
durante uma cerimônia religio-
sa de casamento, o noivo
condicionar o juramento de fide-
lidade à promessa da noiva de
permanecer gostosa para sempre, preocupação essa
justificada ao apontar a figura da mãe ali também presente e
que “virou um bucho”.

No programa infantil, a historinha veiculada mostra

que a boneca negra virou bruxa e foi queimada. “Minha ne-
tinha, chorando muito, me dizia que não queria ser negra”,
conta uma ativista do movimento durante um seminário.
Um breve olhar às apresentadoras de programas infantis re-
vela o quanto elas reforçam padrões conservadores de fe-
minilidade e beleza, estética branca, além de incutir a ima-

gem de um país cuja cultura e
modernidade se baseiam no
consumismo.

Ao folhear livros, percebe-
se que a linguagem escrita e a
imagética também contribuem
para a naturalização dos estereó-
tipos: “denegrir a imagem”, “judiar
das pessoas”, “salvar o planeta é
tarefa do homem”; figuras da mu-
lher desempenhando tarefas do-
mésticas e do homem em cargos
executivos, e por aí afora..

É fundamental estarmos conscientes da relação da lin-
guagem com o conhecimento e a cultura. É somente depois
da fase da aquisição da linguagem que a pessoa atinge o
campo da abstração. O pensamento conceitual é inconcebí-
vel sem a linguagem, em consequência do processo comple-

Um breve olhar às apresentadoras
de programas infantis revela o
quanto elas reforçam padrões

conservadores de feminilidade
e beleza, estética branca, além de
incutir a imagem de um país cuja

cultura e modernidade
se baseiam no consumismo.

17 
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xo da educação social. O ser humano não soì aprende a falar,
mas a pensar. Enquanto ponto de partida social do pensa-
mento individual, a linguagem é a mediadora entre o que é
social, dado — portanto, ditatorial — e o que é individual,
criador, no pensamento de cada pessoa. A linguagem não só
constitui o ponto de partida social e a base do pensamento
individual, mas influencia
também o nível de abstra-
ção e de generalização des-
se pensamento. Ela influen-
cia o nosso modo de percep-
ção da realidade. A experi-
ência individual implica es-
quemas e estereótipos de
origem social. O estereóti-
po vem à tona na relação
emocional do ser humano
com o mundo. Por ser um
processo não consciente,
exerce sua ação com força
tanto maior quanto mais se
identifica em um todo uni-
tário como conceito dentro da consciência humana. Esse é o
segredo da famosa “tirania das palavras”. A linguagem como
discurso não constitui um universo de signos, que serve ape-
nas como instrumento de comunicação ou suporte de pen-
samento. É interação e um modo de produção social. Não é
neutra nem inocente, na medida em que está engajada numa
intencionalidade, e nem natural, por isso o lugar privilegia-

do de manifestação da ideologia. Não se trata de detalhes
inconsequentes, pois a realidade é construída com base em
aspectos objetivos e subjetivos. Ao constatar que “é mais
difícil desagregar um preconceito do que um átomo”, Einstein
colocava em xeque as forças subjetivas com as objetivas. A
constituição do imaginário das pessoas se reflete numa rea-

lidade que vem impondo rela-
ções desiguais de poder e opor-
tunidades na sociedade. E nesse
emaranhado dinâmico das estru-
turas do imaginário vão se tecen-
do laços que podem ser fortale-
cidos — no sentido de perpetuar
as desigualdades — ou afrouxa-
dos, visando a desfazer os mol-
des dos papéis estabelecidos
pela dinâmica social. É uma cons-
trução cultural, portanto, pode e
deve ser mudada.

Atentar para as sérias
consequências das mensagens
discriminatoìrias, que são bom-

bardeadas em nosso cotidiano, é tarefa de quem busca pro-
mover a cidadania para um mundo melhor, com valores éti-
cos, de equidade (igualdade, com respeito às diferenças) e
justiça social.

Na chamada Era da Informação,em que prevalece o
slogan “Estou na mídia, logo, existo!”, a maioria da popula-
ção brasileira não encontra referenciais de identidade, mas,

A linguagem como discurso não
constitui um universo de signos,

que serve apenas como instrumento de
comunicação ou suporte de pensamen-
to. É interação e um modo de produção
social. Não é neutra nem inocente, na
medida em que está engajada numa

intencionalidade, e nem natural,
por isso o lugar privilegiado

de manifestação da ideologia.
:-:-:-:-:-:-:-: 
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pelo contrário, um reforço das relações de subordinação
impostas às pessoas que fogem ao modelo ocidental: ho-
mem, branco, magro, sem deficiências, jovem, heterosse-
xual, culto, e que vem sendo construído culturalmente, ao
longo dos milênios.

As mulheres vêm conseguindo um lugar ao sol no es-
paço público, através da luta dos últimos 50 anos, principal-
mente, mas ainda encontram
muitas dificuldades para
desconstruir os mitos da identi-
dade feminina “a la Barbie”, a
boneca que apresenta padrões
irreais de beleza — sem contar
que foi criada por um alemão
desempregado, que a idealizou
como uma garota de programa,
vendendo-a em casas de prosti-
tuição. Não é “papo pra boi dor-
mir” e nem puro discurso de mo-
vimentos sectários, mas uma
realidade cruel, facilmente demonstrável por estatísticas
confiáveis de órgãos nacionais e internacionais: a cada 20
segundos uma mulher brasileira é espancada (a maioria, den-
tro de casa); alto índice de adolescentes com anorexia e
bulimia; a mulher recebe salário 23% menor do que o do
homem num mesmo cargo, embora com o mesmo nível uni-
versitário e experiência profissional; o homem negro rece-
be menos que o branco e a mulher negra, menos que a mu-
lher branca. Assim sendo, as discriminações de gênero e raça

são os principais fatores estruturais e estruturantes das con-
dições de pobreza e desigualdades sociais.

O primeiro passo para alterar essa realidade é
conscientizar-se de que, ao romper com as discriminações
na linguagem escrita e imagética, avança-se na influência do
modo de percepção da realidade pelas pessoas, quebrando-
se padrões comportamentais. Soma-se a isso a adoção de

mecanismos de intervenção, que
levam, sem sombra de dúvidas, a
resultados positivos, ao considerar-
mos que vivemos em um mundo
onde as forças de mercado tentam
se equilibrar ao sofrer pressão de
um público com consciência cida-
dã. Como bem escreveu Mikhail
Bakhtin, filósofo russo, “a fórmula
estereotipada adapta-se, em qual-
quer lugar, ao canal de interação
social que lhe é reservado, refle-
tindo ideologicamente o tipo, a es-

trutura, os objetivos e a composição social do grupo”.
A linguagem — escrita e imagética — carregada de

estereótipos há tempos vem merecendo ênfase nas ações
do movimento feminista, como bandeira fundamental para
o avanço da luta, tanto que, a partir de 1991, a Rede de Edu-
cação Popular entre Mulheres da América Latina e Caribe
(Repem) passou a designar o dia 21 de junho, com uma série
de atividades, como a data “Por uma educação sem discrimi-
nação”.

O primeiro passo para alterar essa
realidade é conscientizar-se de que,
ao romper com as discriminações na

linguagem escrita e imagética,
avança-se na influência do modo de

percepção da realidade pelas
pessoas, quebrando-se

padrões comportamentais.

17 
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21 DE JUNHO: DIA DE LUTA PELA EDUCAÇÃO SEM DISCRIMINAÇÃO

SUGESTÕES PARA SE COMBATER O SEXISMO NAS ESCOLAS

http://www.ccs.saude.gov.br/sociedadeviva/campogrande/educacao_nao_sexista.pdf

Evitar divisões por sexo (meninos e meninas); existem muitas maneiras de se organizar filas e grupos
de atividades.

Proporcionar às meninas e meninos atividades iguais na hora do recreio e da educação física.

Solicitar ajuda em sala de aula sem distinção de gênero [raça, orientação sexual e identidade de gênero].

Estimular valores nas meninas, tais como: inteligência, coragem e espírito científico. Nos meninos,
valorizar a afetividade, a organização, a solidariedade e o respeito.

Não fazer piadas ou críticas às crianças, baseadas no seu gênero, como por exemplo, dizer para menino
“você parece uma menina”, ou para menina “você é desorganizada e suja como um menino”. Essa
atitude humilha a criança e reforça as características negativas do gênero oposto.

Fazer leitura crítica, dos manuais didáticos e dos livros infanto-juvenis, sob a perspectiva de gênero
[incluir a perspectiva racial, de orientação sexual e identidade de gênero].

Promover, entre o corpo docente, a discussão sobre as relações e os estereótipos de gênero [raça, orientação
sexual e identidade de gênero] e o papel da escola como agente promotor de uma educação não sexista.

Pesquisar como aparece o sexismo [incluir o racismo e a LGBTfobia) na cultura brasileira: na música,
na poesia, no cinema, na literatura e nos conteúdos didáticos, refletindo criticamente sobre eles com
os(as) alunos(as).

Observar como se manifestam as desigualdades entre os alunos e as alunas na sala de aula, e atuar propondo
alternativas [considerar as interseccionalidades de classe social, orientação sexual e identidade de gênero).
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http://saudepublicada.sul21.com.br/2018/05/06/quem-e-o-discriminador-machista-racista-homofobico-antissemita-etc-uma-visao-psicanalitica/
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5. A nova mulher e o novo homem

Enquanto ligo o computador para escrever, um tre-
cho da música composta por Belchior invade, sorrateira-
mente, minha mente: “Minha dor é perceber / que apesar
de termos feito tudo o que fizemos / ainda somos os mes-
mos e vivemos como nossos pais.” Mesmo reconhecendo
que nossa luta é um trabalho de formiguinha, a mensa-
gem é injusta principalmente para a trajetória prático-te-
órico desta articulista. Afinal, basta recordar apenas um
exemplo pessoal para estabelecer-se a contradição: casei
e descasei duas vezes, e por acreditar que meninas boazi-
nhas vão para o céu, as más vão à luta, ainda estou em
busca de um homem sensível, que não sofra da síndrome

de Peter Pan, para não entrar em choque com alguém que
se libertou do complexo de Cinderela.

Além do mais, nos dias atuais, esse histórico pesso-
al está mais para regra do que para exceção. Soma-se o
fato de possuir um filho que expressa seus sentimentos
através das lágrimas, sem que isso coloque em risco sua
masculinidade, e uma filha que busca uma carreira não
incluída naquelas voltadas para o “cuidado”, sem que isso
afete sua feminilidade.

Engana-se quem pensa que é fácil iniciar uma refle-
xão sobre um assunto bem complexo, mesmo para quem
há anos vem se dedicando ao aprofundamento da temática

“É mais difícil desagregar um preconceito do que um átomo.”
(Albert Eintein)
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das relações sociais de gênero — aquelas que se dão en-
tre mulheres e homens, que vêm sendo construídas, cul-
turalmente, ao longo de toda a
história humana, com a predomi-
nância das desigualdades de po-
der e oportunidades entre os se-
xos, com a mulher sempre levan-
do a pior. As consequências para a
sociedade são dramáticas, além
de tratar-se de uma discriminação
que impede o avanço dos proces-
sos democráticos. Uma sociedade
democrática é aquela que se calca
em valores éticos, de justiça soci-
al e de equidade — este último,
com o significado da igualdade com respeito às diferen-
ças. Assim, o sentido da luta por um mundo mais demo-
crático se faz com o foco numa realidade candente, que
apresenta desigualdades de classe, de gênero, de raça-
etnia, geracional, orientação sexual, identidade de gêne-
ro... São esses os principais fatores — sentidos na pele e
na alma, facilmente comprovados por estatísticas de ór-
gãos confiáveis — que vêm determinando uma distribui-
ção desigual e injusta de oportunidades ao longo da vida
das pessoas. Especificamente com relação à questão de
gênero, foco principal deste artigo, é importante lembrar
uma frase de Fourier: “O melhor modo de avaliar o grau
de civilização de um povo é analisando a situação da mu-

lher.” Grande parcela da sociedade tem dificuldade em
reconhecer que a discriminação de gênero é fator estru-

tural e estruturante das desi-
gualdades sociais. Da mesma
forma, muita gente afirma
que o racismo não existe em
nosso país, camuflando uma
falsa democracia racial, o que
só faz retardar a prevenção e
o combate a preconceitos
milenares.

Um mundo melhor para mu-
lheres e homens

Assim, fica bem nítido que
a busca pela equidade — igualdade, com respeito às dife-
renças — entre homens e mulheres não é um papo de
feministas sectárias, como se costuma captar do senso
comum. Além do mais, no frigir dos ovos, o que se busca é
a harmonia das relações entre homens e mulheres, por-
tanto, a conquista de uma melhor qualidade de vida e um
mundo mais justo para todas as pessoas. Bastam apenas
alguns dados para a comprovação das consequências dra-
máticas para toda a sociedade: alto índice de violência
sofrida pela mulher — com um número assustador de
mortes —, independente de raça, cor, classe social ou es-
colaridade; média salarial baixa, mesmo com maior for-
mação escolar; pouca ocupação de cargos de liderança e

Além do mais, no frigir dos ovos,
o que se busca é a harmonia das

relações entre
homens e mulheres,

portanto, a conquista de uma
melhor qualidade de vida

e um mundo mais justo
para todas as pessoas.

17 
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número elevado de mulheres chefes de família, entre ou-
tros. Vale ressaltar que a situação
da mulher negra é ainda muito pior, por sofrer dupla dis-
criminação.

Já no início do século XX, a escritora Simone de
Beauvoir afirmou: “Ninguém nasce mulher, torna-se mu-
lher.” Seus estudos são considerados precursores no sen-
tido de mostrar que gênero é uma construção social, cul-
tural. A gente não nasce com ele, quer dizer, aprende-se
por meio da socialização e, por isso mesmo, pode ser revi-
sado e mudado. No emara-
nhado dinâmico das estrutu-
ras do imaginário, vão se te-
cendo laços que podem ser
fortalecidos — no sentido de
perpetuar as desigualdades
de gênero — ou afrouxados,
visando a desfazer os mol-
des dos papéis estabeleci-
dos pela dinâmica social. É
pelo trabalho educativo, que
transforma seres humanos
em agentes políticos, que se
consegue alterar os condici-
onamentos provocados por
mitos (sistemas formados por esquemas, arquétipos e sím-
bolos, compondo-se em narrativa) e imagens — as mu-
lheres são fracas, delicadas, sensíveis, choronas; os ho-

mens são fortes, corajosos, heróis, violentos e nunca cho-
ram. Essas “verdades” estão presentes na construção cul-
tural de gênero, que é tecida por meio das diversas redes
de relações na vida de uma pessoa: família, igreja, escola,
associações populares, partidos políticos, meios de comu-
nicação de massa... Essa realidade, que vem sendo
construída pelos seres humanos ao longo dos tempos, tra-
duz-se em ações que são impulsionadas pela eficácia do
imaginário. Ao contrário da cultura, que pode ser detecta-
da com clareza nas formas de organização de uma socie-
dade, “o imaginário permanece uma dimensão ambiental,

uma matiz, uma atmosfera,
aquilo que Walter Benjamin
chama de aura, [...] que ul-
trapassa e alimenta a cultu-
ra; [...] é uma força social de
ordem espiritual, uma cons-
trução mental”.
Há que se relevar a traje-

tória do movimento femi-
nista, que tomou grande
impulso nos últimos 50
anos, radicalizando a luta
pela igualdade de gênero,
estratégia de sucesso — e

possivelmente a única — para pautar a importância da
temática no mundo, até hoje estigmatizada pela queima
de sutiã em praça pública. Essas últimas décadas levaram

Ao contrário da cultura, que pode ser
detectada com clareza nas formas de

organização de uma sociedade,
“o imaginário permanece uma dimensão
ambiental, uma matiz, uma atmosfera,
aquilo que Walter Benjamin chama de
aura, [...] que ultrapassa e alimenta a

cultura; [...] é uma força social de ordem
espiritual, uma construção mental”.

:-:-:-:-:-:-:-: 
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a conquistas importantes, numa combinação crescente e
fundamental entre o trabalho com os grupos populares,
nas esferas de poder — para interferir na criação ou
implementação de leis e políticas públicas —, bem como
participando efetivamente
das Conferências Internacio-
nais da ONU e no posterior
monitoramento dos compro-
missos nelas assumidos pelos
governos. Foram essas femi-
nistas as precursoras do pro-
cesso de ruptura histórica dos
elementos constitutivos da
identidade feminina e da ma-
neira de homens e mulheres
se relacionarem. As práticas e
as produções analíticas
diversificadas representam
uma quebra paradigmática,
que é reconhecida pela comu-
nidade científica.

No final da década de 1990, o movimento feminista
concluiu que a mulher não está avançando na ocupação
de cargos de poder, passando a refletir sobre a busca da
liderança transformadora, levantando a necessidade de
condições materiais e de formação para lidar com os con-
flitos — privados e públicos — no exercício da liderança.
Ao conquistar o “direito” de ocupar o espaço público, as

mulheres passaram a acumular a tripla jornada — traba-
lho produtivo, trabalho reprodutivo (que não se limita às
responsabilidades de gerar e criar filhos, incluindo tare-
fas domésticas que são desempenhadas com a finalidade

de manter e reproduzir a for-
ça de trabalho) e da gestão
comunitária (luta por habita-
ção, água, serviços de saúde e
educação, etc.).
Apesar de alguns homens —
pensadores renomados, como
Bourdieu e Giddens — terem
se dedicado, em anos recen-
tes, a reflexões importantes
sobre o impasse estabelecido
nas relações de gênero, falta
intensificar a inclusão mascu-
lina no processo cotidiano de
luta, o que não significa abrir
mão de ações afirmativas. Se

as mulheres, predominantemente, entre si continuam a
avançar, na reflexão e na ação, isso não tem acontecido
com os homens no mesmo ritmo, o que impede o objeti-
vo final, que, em última análise, é a conquista de uma
sociedade onde ambos convivam em harmonia, tanto no
âmbito privado como no público. Tomara que a tão propa-
gada “crise de masculinidade” se transforme em uma opor-
tunidade para a aproximação do diálogo entre ambos os

A equidade das relações sociais
entre mulheres e homens

é crucial na promoção da cidadania
e deve estar presente
nas ações cotidianas
de todas as pessoas.

É uma tarefa difícil, para a
nova mulher e o novo homem,

que exige a união de todas as forças.
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sexos.
A equidade das relações sociais entre mulheres e

homens é crucial na promoção da cidadania e deve estar
presente nas ações cotidianas de todas as pessoas. Não se
trata de uma luta para ver quem vai ficar com o pedaço
maior da torta, mas da mudança de sua receita, cujo ingre-
diente imprescindível é a sensibilidade. É uma tarefa difí-
cil, para a nova mulher e o novo homem, que exige a união
de todas as forças. Esse é o desafio atual para que o histó-
rico impulsionamento das últimas décadas não caia na
estagnação.
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6. Campanha do Laço Branco

No dia 6 de dezembro de 1989, um homem de 25
anos (Marc Lepine) entrou armado na Escola Politécnica
de Montreal, no Canadá. Em uma sala de aula, ele orde-
nou que os homens (aproximadamente 50) se retirassem.
Assassinou 14 mulheres e depois saiu atirando pelos cor-
redores e outras dependências da escola, gritando “Eu

Fonte: http://lacobrancobrasil.blogspot.com/p/nossa-historico.html

odeio as feministas”. Desta forma, ele matou 14 estudan-
tes, todas mulheres. Feriu ainda 14 pessoas, das quais 10
eram mulheres. Depois suicidou-se. Com ele, foi encon-
trada uma carta que continha uma lista com nomes de 19
feministas canadenses que ele também desejava matar e
na qual ele explicitava a motivação de suas ações, em suas

217



CULTURA DE PAZ  NA LUTA CONTRA A VIOLÊNCIA ÀS MULHERES E  MENINAS62

palavras: “mandar de volta ao Pai as feministas que arrui-
naram a sua vida”.

O crime, que ficou conhecido como o “Massacre de
Montreal”, mobilizou a opinião pública daquele país, ge-
rando amplo debate sobre as desigualdades entre homens
e mulheres e a violência ge-
rada por esse desequilíbrio
social. Assim, um grupo de
homens canadenses decidiu
organizar-se para dizer que
existem homens que come-
tem a violência contra a mu-
lher, mas existem também
aqueles que repudiam essa
violência. Eles elegeram o laço
branco como símbolo e ado-
taram como lema: jamais co-
meter um ato violento contra
as mulheres e não fechar os
olhos frente a essa violência.

Lançaram, assim, a pri-
meira Campanha do Laço Bran-
co (White Ribbon Campaign):
homens pelo fim da violência contra a mulher. Durante o
primeiro ano da Campanha, foram distribuídos cerca de
100 mil laços entre os homens canadenses, principalmen-
te entre os dias 25 de novembro e 6 de dezembro, semana
que concentra um conjunto de ações e manifestações pú-

blicas em favor dos direitos das mulheres e pelo fim da
violência. O dia 25 de novembro foi proclamado pela Or-
ganização das Nações Unidas, como o Dia Internacional de
Erradicação da Violência contra a mulher.

O dia 6 de dezembro foi escolhido para que a morte
daquelas mulheres (e o
machismo que a gerou)
não fosse esquecida. Tra-
balhando junto a diversos
órgãos das Nações Unidas,
particularmente o
UNIFEM [atualmente,
ONU Mulheres] e em par-
ceria com organizações
de mulheres, a Campanha
do Laço Branco hoje está
presente em todos os
continentes e em mais de
55 países, sendo aponta-
da pela ONU como a mai-
or iniciativa mundial vol-
tada para o envolvimento
dos homens com a

temática da violência contra a mulher.
No Brasil, algumas iniciativas pontuais começaram

a ser delineadas em 1999, por meio de atividades dirigidas
a essa temática, realizadas em Recife, pelo Instituto Papai
e, em Brasília, pelo Promundo, com o objetivo de ampliar

O crime, que ficou conhecido como o
“Massacre de Montreal”, mobilizou a
opinião pública daquele país, gerando
amplo debate sobre as desigualdades

entre homens e mulheres e a violência
gerada por esse desequilíbrio social.

Assim, um grupo de homens canadenses
decidiu organizar-se para dizer que

existem homens que cometem
a violência contra a mulher,

mas existem também aqueles que
repudiam essa violência.

~ 
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cada vez mais nossa rede, sensibilizando profissionais e/
ou comunidades em geral. Em 2001, o Instituto PAPAI as-
sumiu a coordenação do Comitê Gestor Nacional da Cam-
panha Brasileira do Laço Branco. Neste ano, foi realizado o
lançamento oficial da Campanha no Brasil, promovendo-
se diferentes atividades, entre elas: distribuição de laços
brancos, camisetas e folhetos infor-
mativos, realização de eventos públi-
cos, caminhadas, debates, oficinas
temáticas, entrevistas para jornais e
revistas, coleta de assinaturas e ter-
mos de adesão à campanha etc. Essas
atividades foram desenvolvidas em
parceria com diferentes instituições,
particularmente organizações do Mo-
vimento de Mulheres.

Em 2002, iniciamos parceria
com a Secretaria Nacional de Políti-
cas para as Mulheres (SPM), a partir da qual foi possível
um conjunto de ações em rede, especialmente a partir de
reuniões do grupo mobilizador da campanha em nosso
país. Neste ano, iniciamos também parceria com o Movi-
mento de Mulheres Trabalhadoras Rurais, quando foi pos-
sível iniciar um trabalho de interiorização da campanha
em Pernambuco, com apoio da SPM, Opas e Unfpa.

Entre 2003 e 2005, as ações da Campanha do Laço
Branco tiveram apoio direto da SPM e do UNIFEM [ONU
Mulheres], período em que produzimos nossa primeira

vinheta nacional, com a colaboração dos atores: Wagner
Moura, Lázaro Ramos, Bruno Garcia e Lúcio Mauro Filho.
Neste período, também se consolidaram as ações de
interiorização da campanha. Neste período, em 2004, é
fundada a Rede de Homens pela Equidade de Gênero
(RHEG) reunindo os grupos que integravam o comitê

gestor nacional da
Campanha do Laço
Branco, ampliando
suas parcerias e inclu-
indo outras ações e te-
mas de interesse.

Em 2005, iniciamos
parceria com a White
Ribbon Campaign,
ONG canadense pio-
neira na realização da
Campanha do Laço

Branco e coordenadora de ações internacionais da campa-
nha.

Entre 2006 e 2008, contamos nossas ações de parce-
ria com a WRC tiveram apoio da Agência Canadense de
Cooperação (CIDA). Entre os principais produtos deste
apoio, está a atualização da página web e a produção de
um Manual para implementação de ações da Campanha
em diferentes contextos, reunindo aprendizagem dos gru-
pos brasileiros e canadense. Neste período, em 2007, como
reconhecimento da importância do tema e da campanha,

Em 2004, é fundada a Rede de Ho-
mens pela Equidade de Gênero
(RHEG) reunindo os grupos que

integravam o comitê gestor nacional
da Campanha do Laço Branco, ampli-

ando suas parcerias e incluindo
outras ações e temas de interesse.

:-:-:-:-:-:-:-: 
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o governo brasileiro instituiu o dia 6 de dezembro como o
“Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da
Violência contra as Mulheres” (Lei 11.489/07). Vale ressal-
tar que a RHEG estimula que ações da Campanha do Laço
Branco aconteçam durante todo o ano, contudo, seu prin-
cipal período de atividade con-
centra-se entre o dia 25 de no-
vembro e 10 de dezembro, perí-
odo que compreende a “Campa-
nha 16 Dias de Ativismo pelo Fim
da Violência Contra a Mulher”.

Entre 2008, a Campanha do
Laço Branco foi convidada, pela
Secretaria Especial de Políticas
para as Mulheres e a Organização
das Nações Unidas, a colaborar
com a Campanha “Homens uni-
dos pelo fim da Violência”, vol-
tada a formadores de opinião.

Em 2009, a RHEG realizou no
Rio de Janeiro o Simpósio Mundial “Engajando Homens e
Meninos pela Igualdade de Gênero”, sob coordenação do
Instituto Promundo, reunindo diferentes grupos que rea-
lizam campanha em seus países.

Entre 2010 e 2012, estabelecemos rica parceria com
a ABRAPSO (Associação Brasileira de Psicologia Social),
ampliando nossas ações para outras cidades, tais como
Belém, Fortaleza, Petrolina e interior de Minas Gerais.

Neste período, produzimos também um vídeo em que nos
posicionamos criticamente frente à questão da
criminalização das mulheres no debate sobre aborto, a
partir do slogan: nenhuma mulher deve ser presa, ficar
doente ou morrer por abortar.

Para o biênio 2013 e 2014,
definimos como slogan
“Homens pelo fim da vio-
lência contra as mulheres:
nesse jogo, todos ga-
nham!”. Esta mensagem faz
alusão às copas das confe-
derações e copa do mundo,
que acontecerão neste pe-
ríodo, no Brasil. A escolha
deste tema se deu pelo fato
do futebol ser um esporte
fortemente associado ao
masculino e à violência.
Acreditamos que é possível

reverter esse jogo, ressignificando tal noção equivocada
de masculinidade e nos abrindo para uma cultura sem vi-
olência de gênero. Essa mudança profunda só será possí-
vel se envolvermos também os homens.

Hoje, a campanha continua sendo a principal ativi-
dade da Rede de Homens pela Equidade de Gênero (RHEG)
e já foram registradas ações da Campanha em pelo menos
100 cidades brasileiras.

Acreditamos que é possível
reverter esse jogo,
ressignificando tal

noção equivocada de masculinidade
e nos abrindo para uma

cultura sem violência de gênero.
Essa mudança profunda

só será possível se
envolvermos também os homens.

:-:-:-:-:-:-:-: 
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7. O que é educação popular feminista?

Educação popular feminista é a construção conjunta do saber, com base na realidade das pessoas participantes,
“com elas” e não “para elas”.

O conhecimento é gestado de forma coletiva, considerando-se a visão local, para inseri-la no contexto nacional,
regional e global - e vice-versa.

Leva em conta aspectos objetivos e subjetivos, pois considera que a realidade é construída pelas pessoas
tanto pela via da razão como pela via da emoção. Daí, a estratégia de utilização de dinâmicas de sensibilização.

Busca avançar no enfrentamento às desigualdades de gênero, mas levando em conta as interseccionalidades
- classe, raça-etnia, orientação sexual e identidade de gênero, quer dizer, os principais sistemas relacionados
de opressão, dominação ou discriminação.

Essa metodologia desenvolvida a partir da década de 1980 pela Rede Mulher de Educação, tendo como
principais educadoras Moema Viezzer e Beatriz Cannabrava, é uma proposta de formação a distância e
presencial que contempla três fases: 1) Preparação; 2) Encontro; 3) Continuidade (processo de multiplicação).

fr fr fr fr 
fr 
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A metodologia de educação popular feminista tem
por base a construção coletiva do conhecimento, levando
em conta aspectos objetivos e subjetivos, pois se consi-
dera que a realidade é construída pelas pessoas tanto pela
via da razão como pela via da emoção. É uma forma
dialógica de educar — com base na realidade das pessoas
participantes, com elas, e
não para elas. Assim, o co-
nhecimento é gestado de
forma coletiva, consideran-
do-se a visão local, para in-
seri-la no contexto nacio-
nal, regional e global, e
vice-versa.

Visa à libertação do
ser humano, ao atuar con-
tra os efeitos de uma psi-
cologia da opressão, por
meio de um processo de
conscientização de sujeitos
ativos — isto é, políticos —
, portanto, capazes de se organizar e transformar, etica-
mente, a história que está sendo construída permanente-
mente por seres humanos.

Busca-se avançar no enfrentamento às desigualda-
des de classe, gênero, raça, orientação sexual, identidade
de gênero e geração, por serem considerados os princi-
pais fatores que determinam uma distribuição injusta de

poder e oportunidades entre as pessoas.
A Rede Mulher de Educação é reconhecida interna-

cionalmente como pioneira no trabalho de educação po-
pular específico com mulheres, com base na Pedagogia do
Oprimido, de Paulo Freire, que, em poucas palavras, po-
deria ser definida como uma forma de educar

transformadora, que liberta o ser
humano, atuando contra os efei-
tos de uma psicologia da opres-
são, contribuindo para a
humanização. Segundo Moema
Viezzer, idealizadora e uma das
fundadoras da Rede Mulher de
Educação, “ao trabalhar sob a óti-
ca das mulheres, a pedagogia do
oprimido deve necessariamente
levantar questões sobre as várias
contradições existentes na soci-
edade, que extrapolam as contra-
dições das classes sociais. O mo-
vimento feminista explicitou isso

ao desvendar a realidade da opressaÞo do gênero femini-
no pelo gênero masculino — como parte constitutiva da
realidade social em todas as classes sociais”. Como já dito,
as desigualdades de classe, gênero, raça/etnia, orienta-
ção sexual, identidade de gênero e geração são as princi-
pais variáveis na distribuição desigual e injusta de poder e
oportunidades entre as pessoas.

Busca-se avançar no enfrentamento
às desigualdades de classe, gênero,

raça, orientação sexual,
identidade de gênero e geração,

por serem considerados os
principais fatores que determinam

uma distribuição injusta
de poder e oportunidades

entre as pessoas.

:-:-:-:-:-:-:-: 
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As dinâmicas de sensibilização são componentes im-
portantes na aplicação da metodologia de educação po-
pular feminista, visando a explorar a riqueza da subjetivi-
dade das pessoas, já que a realidade é construída tanto
pela razão quanto pela emo-
ção.

A fase de preparação
exige enfoques específicos
para as diferentes
temáticas, levando sempre
em conta que as/os partici-
pantes são pessoas que se
caracterizam por distintos
sujeitos sociais, entretanto,
agregados coletivamente,
por uma aura, uma atmos-
fera, um estado de espírito,
em busca do objetivo co-
mum de avançar na luta
pela equidade de gênero,
formando um grupo social
com sintonia de interesses. Considera-se, portanto, a pre-
missa de que esse grupo social é uma das fontes de medi-
ação, que é potencializadora da transformação social, por
meio de um processo de construção coletiva do conheci-
mento, que oferece sustentação para a atuação política e
o envolvimento de novos agentes.

Ao longo de sua existência, a Rede Mulher de Edu-

cação aplicou e sistematizou (publicações que se tornam
instrumentos) uma metodologia de oficina de educação
popular com mulheres. Ela valoriza o conhecimento acu-
mulado pelas/os participantes em sua prática de vida co-

tidiana — ponto de partida para
a introdução e a construção de
novos conhecimentos, que já de-
monstrou sua eficiência e eficá-
cia de aplicação na prática.

As oficinas de formação
constituem-se um outro ponto
de partida para muitos trabalhos
que tenham como perspectiva
levar os grupos a refletir sobre
as relações sociais, entendendo
como a discriminação acontece,
quem se beneficia com ela, e,
assim, iniciar o planejamento de
ações cotidianas que contribuam
para alterar as desigualdades so-
ciais.
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Considera-se, portanto,
a premissa de que
esse grupo social

é uma das fontes de mediação,
que é potencializadora da

transformação social,
por meio de um processo de

construção coletiva
do conhecimento,

que oferece sustentação para a
atuação política e o

envolvimento de novos agentes.
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8. Dinâmicas  e Técnicas de

Educação Popular Feminista

As técnicas e dinâmicas utilizadas em um processo educativo, seja ele curso ou oficina, são ferramentas valiosas que permitem
fazer, passo a passo com o grupo, um exercício de construção do conhecimento, de reciprocidade na

comunicação e de cooperação, propiciando a participação de todos e todas. Mas é importante ter presente que são apenas
ferramentas, instrumentos de trabalho, e que utilizar técnicas e dinâmicas por si só não é garantia de

cumprimento dos objetivos. Por esse motivo, é imprescindível que o trabalho seja bem planejado,
buscando-se técnicas e dinâmicas adequadas ao conteúdo que queremos trabalhar.

DINÂMICA 1: DANÇA NOVA

Material compilado por Vera V ieira (Associação Mulheres pela Paz) e
Beatriz Cannabrava (Rede Mulher de Educação)

Objetivo: Descontração, integração
“Menina que dança é essa
Que sua perna (*) fica mole [bis]
É uma dança nova
Que bole, bole, que bole, bole [bis]
Que bole, bole, bole, bole

Que bole, bole, bole, bole [bis]”
(*) Ir substituindo por braço, cabeça, cintura, etc.
Desenvolvimento: Formação em círculo.
Na primeira estrofe, ir movendo a
parte do corpo mencionada. Na segunda, movimentar os
quadris. O estribilho é acompanhado de palmas.
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DINÂMICA 2: VOU ENSINAR A LETRA

Objetivo: Apresentação
Desenvolvimento: cada participante escolhe um parceiro
ou parceira, de preferênciauma pessoa que não conheça

Objetivo: Animação
“Pé de cana - Caneta
Pé de Bucha - Bucheta
No sertão da tiririca
PIMENTA - PIPOCA - PITANGA E PIPA.
Ela errou a letra [4x]
ou
Ela acertou a letra [4x]”

Desenvolvimento: Forma-se uma roda com as pessoas
participantes. O facilitador ou a facilitadora canta quatro
vezes. Na quinta vez, não canta a última linha da música,
escolhendo sempre uma pessoa diferente. O grupo canta
quatro vezes o acerto ou erro. Na quinta vez, não canta a
última linha da música, escolhendo sempre uma pessoa
diferente.
O grupo canta quatro vezes o acerto ou erro.

DINÂMICA 3: CONVERSANDO EM DUPLAS

muito bem.
Conversam durante cinco minutos, e uma apresenta a ou-
tra a todo o grupo.

DINÂMICA 4: CRACHÁS TROCADOS

Objetivo: Apresentação
Desenvolvimento: os crachás são distribuídos aleatoria-
mente. Uma pessoa de cada vez se apresenta e vai procu-
rar o verdadeiro dono ou dona do crachá que está em seu

poder, que se apresenta e vai procurar o/a verdadeiro/a
dona ou dona do crachá que está em seu poder... e assim
por diante, até que todas as pessoas tenham se apresen-
tado.
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Objetivo: Integração.
Desenvolvimento: as pessoas caminham pela sala e vão
se cumprimentando à medida que se encontram: as sau-

DINÂMICA 5: COMO VÃO VOCÊS?

dações podem ser formais, efusivas, de cara feia, “mor-
rendo de rir” ou de qualquer outra forma que cada partici-
pante possa imaginar.

DINÂMICA 6: EU ENTREI NA RODA

Objetivo: Apresentação por grupos.
Desenvolvimento: Formar uma roda e cantar:
“Eu entrei na roda para ver como se dança/
Eu entrei na contradança eu já sei dançar”
A facilitadora ou facilitador chama, então, um grupo de
participantes, que vai para o centro da roda enquanto se

canta a segunda estrofe:
“Lá vai uma, lá vão duas, lá vão três, pela terceira / Lá se vai
o meu amor num vapor para Cachoeira”.
As pessoas que estão no centro retornam à roda, e a brin-
cadeira recomeça até que todos os grupos tenham se apre-
sentado.

DINÂMICA 7: PASSEIO NA FLORESTA

Objetivo: Divisão em grupos.
Desenvolvimento: Todos caminham pela sala livremente
— passeando na floresta.
A facilitadora ou facilitador vai dizendo, por exemplo:
“Olhe lá um bando de quatro araras”, e os/as participantes

se reúnem em grupos de quatro. Volta-se ao passeio e vão
sendo mencionados grupos de animais em números vari-
ados, sempre formando o grupo conforme o número, até
que se chegue ao número desejado de pessoas para cada
grupo.

226



CULTURA DE PAZ  NA LUTA CONTRA A VIOLÊNCIA ÀS MULHERES E  MENINAS72

DINÂMICA 8: BOTE SALVA VIDAS

Objetivo: Divisão em grupos.
Desenvolvimento: A facilitadora ou facilitador conta uma
história de um navio em alto-mar que enfrenta uma tem-
pestade. É preciso correr para os botes salva-vidas.

Mas cada bote só comporta um número “X” de pessoas.
Com mais, afunda, com menos, não sai do lugar. Assim,
vamos tentando fazer botes de 4, de 5 de 7, etc., até che-
gar ao número desejado para cada grupo.

DINÂMICA 9: OS GANSOS

Objetivo: Refletir sobre o trabalho em equipe.
Desenvolvimento: O facilitador ou facilitadora lê, ou soli-
cita que alguém leia, o seguinte texto de autoria desco-
nhecida:
“Você sabe porque os gansos sempre voam formando um
‘V’?
Os cientistas dizem que:
1. À medida que cada ave bate suas asas, ela cria uma aìrea
de sustentação para a ave seguinte. Voando em ‘V’, o gru-
po inteiro consegue voar mais do dobro da distância que
cada ave sozinha.
2. Quando o ganso líder se cansa, ele vai para a parte de
trás do ‘V’, enquanto outro ganso assume a ponta.
3. Os gansos de trás grasnam para encorajar os da frente a

manter o ritmo e a velocidade.
4. Quando um ganso adoece ou se fere, e deixa o grupo,
dois outros gansos saem da formação e seguem-no para
ajudá-lo e protegê-lo. Eles o acompanham até que suas
condições melhorem e, então, os três reiniciam a jornada,
juntando- se a outra formação, até encontrar o grupo ori-
ginal.”
Em seguida, propõe as seguintes atividades:
• Escolher, em uma “chuva de idéias”, uma ou mais pala-
vras-chave para cada uma das afirmações do texto. As pa-
lavras serão anotadas em um cartaz ou no quadro negro.
• Fazer uma reflexão conjunta sobre o que cada uma des-
sas palavras significa em um trabalho de equipe e para
cada equipe representada na oficina.
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DINÂMICA 10: O NÓ

Objetivo: Refletir sobre os pontos de estrangulamento
de um projeto ou atividade e buscar soluções.
Desenvolvimento: Formar uma grande roda de mãos da-
das. A facilitadora ou facilitador indica que cada partici-
pante deve tratar de ir passando por baixo dos braços das/
os componentes da roda, sem soltar as mãos. Esse movi-

mento forma um grande nó, que deverá ser desfeito tam-
bém sem soltar as mãos, até voltar à posição inicial na
roda. Refletir sobre como e por que aconteceu o nó, e
como é que ele foi desfeito. Transferir a reflexão para os
“nós” que queremos desatar na realidade e tratar de vê-
los sob essas novas perspectivas de solução.

DINÂMICA 11: SEGUINDO O LÍDER

Objetivo: Refletir sobre a prática e tipos de liderança.
Desenvolvimento: A facilitadora ou facilitador propõe a
brincadeira dizendo: “Eu sou o/a líder e tudo o que eu
fizer, vocês me seguem e fazem igual. Depois de algum
tempo, vou passar a liderança para outra pessoa. Todos
têm que estar atentos para ver quem será o/a novo/a líder
e fazer tudo o que ele/a faz. E quando for passada a lide-
rança, sigam o/a outro líder e assim por diante”.

A brincadeira se desenvolve até que a facilitadora ou
facilitador a interrompe dizendo:
“Agora chega!”.
Inicia-se, então, a reflexão: “Isso é liderança? Que lide-
rança é essa? Autoritária, que impõe o que fazer, delega a
liderança a quem quer e bem entende... Há outro tipo de
liderança? Como seria?”.

DINÂMICA 12: CEGOS E ELEFANTES

Objetivo: Refletir sobre a importância de reunir esforços
e compartilhar saberes.
Desenvolvimento: Pedir para alguém do grupo ler — ou
fazer uma leitura conjunta — o conto “Os quatro cegos e o
elefante”.

Após a leitura, pedir ao grupo que indique quais os princi-
pais pontos abordados e como isso se aplica à nossa ativi-
dade, a oficina, ao curso ou ao grupo de trabalho.
O conto:
“Era uma vez, lá muito longe, em um país da Ásia, quatro
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cegos que nunca haviam visto um elefante.
— O que é que vocês acham de a gente ir ver o rei, que é
generoso, para que nos mostre seu elefante manso? dis-
se um dos cegos.
— Vamos, sim — concordaram os outros. E lá se foram
para o palácio do rei. Chegaram ao pé do trono e, fazendo
uma reverência, disseram ao rei:
— Viemos pedir a Sua Majestade que nos mostre seu ele-
fante manso, porque somos cegos e não podemos vê-lo,
mas queremos aprender.
— Que bom que querem aprender, — disse o rei. — Vou
levá-los até lá. Podem tocá-lo à vontade, porque ele é
manso.
O elefante estava limpo e brilhando, e, naquele momen-
to, comia de uma enorme gamela bolos de arroz. Ao lado,
uma gamela menor, cheia de bolos de milho. Os quatro
cegos se atiraram sobre o elefante e começaram a tocá-lo
para saber como era. Um deles agarrou uma pata; o outro,
pendurou-se na tromba e, aí, se balançava sem soltá-la; o

terceiro, agarrou o rabo e começou a sacudi-lo com força;
o último, nem chegou perto do elefante, mas agarrou uma
ponta da gamela.
— Já sei, — gritou o primeiro — o elefante é alto e redon-
do como uma torre!
— Não é, não, — retrucou o segundo — é comprido e
termina em ponta!
— Isso não é verdade, — disse o outro — ele se parece
com o badalo de um sino.
— Estão todos enganados, — resmungou o quarto cego —
é duro como madeira e não se mexe.
Então o rei disse: — Calma, meus amigos, nenhum de vocês
acertou. Você, — disse ao primeiro — agarrou só uma pata.
E você, só a tromba. E os outros dois, o rabo e a ponta da
gamela.
— Venham para cá os quatro e, juntos, com suas mãos,
poderão saber como é um elefante.
Assim o fizeram, e os quatro cegos compreenderam que
juntos podiam muito mais que cada um por sua conta.”

DINÂMICA 13: RECICLANDO

Objetivo: Avaliar pontos positivos e negativos de um de-
terminado trabalho ou do desenvolvimento de uma ofici-
na.
Desenvolvimento: Propõe-se às pessoas que mencionem,
em relação ao trabalho realizado ou à oficina de que parti-
ciparam, o que temos para “pôr em cima da mesa”, ou

seja, mostrar, exibir a todos/as; e o que vamos jogar no
lixo. Essa apresentação pode ser feita por meio de frases
ou palavras que vão sendo escritas em dois cartazes:
“Mesa” e “Lixo”, ou por meio de desenhos que as pessoas
vão fazendo em cartazes, onde estão desenhadas uma
mesa e uma lata de lixo, respectivamente.
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Depois que todas as pessoas opinaram, a facilitadora ou
facilitador resume o que foi escrito nos dois quadros e
propõe uma reflexão: “Das coisas que jogamos no lixo, o
que pode ser reciclado, reaproveitando, transformando,

dando outra utilização; e o que é realmente lixo, que tem
que ser jogado fora definitivamente?”. São elaborados,
então, outros dois quadros: o do reciclado e o do lixo.
Encerra-se a atividade com um breve debate.

DINÂMICA 14: DESENHO

Objetivo: Avaliar a percepção, a satisfação e o desconten-
tamento dos/as participantes de uma oficina ou curso.
Desenvolvimento: Pedir a cada participante
que faça um desenho representando a oficina: o que foi
mais significativo, do que não gostou, o que ficou faltan-
do, como se sentiu com o grupo, etc. Os desenhos são

colocados em um varal, para serem apreciados por todos/
as os/as participantes, que fazem uma “visita” à exposi-
ção.
Para concluir, a facilitadora ou facilitador coordena um
pequeno debate, fazendo algumas considerações sobre
os pontos mais relevantes que surgiram nos desenhos.

DINÂMICA 15: NASCE UM BEBÊ

Objetivo: Introduzir a noção de gênero como uma fonte
de diferenciação social relacionada a outros fatores, como
classe, raça, etnia, idade, orientação sexual, idade.
Desenvolvimento:
1. Antes da atividade, prepare 30 cartões, cada um com
uma característica que lhe é oposta: rico(a)/pobre; meni-
no/menina; branco(a)/negro(a); branco(a)/indígena;
trabalhador(a) rural/proprietário(a) de terra; filho(a) de
mãe solteira/filho(a) de casal; com deficiência/sem defi-
ciência Prepare duas cartolinas: uma para a criança “bem-
sucedida” e outra para a “malsucedida”.

Coloque-as uma ao lado da outra.
2. Apresente e explique a atividade às pessoas participan-
tes.
— Peça para que as pessoas se sentem em círculos.
— Peça para as pessoas imaginarem que estão prestes a
se tornar mãe ou pai de uma criança, para quem desejam
as melhores oportunidades no futuro.
3. Distribua, aleatoriamente, dois cartões para cada parti-
cipante.
4. Explique que a criança terá mais ou menos chances de
“sucesso” dependendo de muitas questões sociais, cultu-
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rais e pessoais.
5. Peça a uma pessoa de cada vez para trazer seu cartão,
colocá-lo em uma das cartolinas e explicar por que esco-
lheu a categoria “bem-sucedida” ou “malsucedida”.
Pode-se abrir para comentários.
6. Peça para que a pessoa que tem o cartão oposto se apre-
sente e coloque o cartão na cartolina contrária à primeira.
Peça para explicar. E assim sucessivamente...
7. Faça uma síntese, enfatizando que gênero é uma das

formas de diferenciação social e, por isso, precisa ser com-
preendido nos diferentes contextos sociais, e não em um
vácuo social. Na maioria das sociedades, a diferenciação
de gênero significa que as meninas têm menos chances
de sucesso (independentemente do modo como cada cul-
tura define “sucesso”). Embora gênero seja uma forma de
diferenciação social, é também afetado por outros aspec-
tos da identidade social, como classe, raça, etnia, idade...
(Fonte: Manual de Formação de Gênero da Oxfam, 1999)

DINÂMICA 16: REDE DE SIGNIFICADOS

Objetivos: Explorar a riqueza da subjetividade, sensibili-
zar para a complexidade do processo comunicacional e
aprofundar a reflexão sobre o fato de que os significados
são reconstruídos pelas pessoas com base na influência
cultural das diversas redes de relações.
Desenvolvimento:
1. Antes da atividade, prepare um grande novelo de bar-
bantes coloridos, ora atados, ora soltos.
2. Apresente e explique a atividade às pessoas participan-
tes, solicitando que formem um grande círculo.
3. Uma pessoa começa com o novelo na mão, apresentan-
do-se e dizendo uma palavra que sintetize a expectativa
que tem sobre a oficina. Em seguida, essa pessoa escolhe
uma outra e joga o novelo para ela, que se apresenta e diz

uma palavra de expectativa.
E, assim, sucessivamente.
4. Quando todas as pessoas forem contempladas, terá sido
formada uma grande rede. Faz-se, então, uma rodada so-
bre o significado do emaranhado da rede que foi tecida.
5. Faça uma síntese da atividade, enfatizando os diferen-
tes significados que foram colocados pelas pessoas parti-
cipantes para uma mesma questão, o que demonstra que
cada pessoa “lê de acordo com sua ótica”, quer dizer, cada
interpretação é feita de acordo com a influência cultural
das diversas redes de relações em sua vida. Assim, o con-
teúdo discriminatório disseminado pela mídia, por exem-
plo, não causa efeito entorpecedor. São representações
do mundo a serem analisadas, comparadas e reconstruídas.
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Objetivo: Exercitar a leitura crítica da mídia no que se re-
fere aos estereótipos de gênero nas imagens e mensa-
gens veiculadas, como etapa fundamental para a posteri-
or gestão de estratégias de intervenção, para alterar os
padrões vigentes.
Desenvolvimento:
1. Antes da atividade, prepare uma cartolina com o slogan
de uma campanha publicitária da cervejaria Kaiser, veicu-
lada em 2003, que dizia “MULHER E CERVEJA: ESPECIALI-
DADES DA CASA”. Cole, na mesma cartolina, algumas ima-
gens de mulheres de quaisquer propagandas de cerveja,
que podem ser obtidas em revistas impressas ou na
internet.
2. Apresente e explique a atividade às pessoas participan-
tes, solicitando que se dividam em grupos. Cada grupo vai
discutir os tópicos a seguir, escolhendo uma pessoa para
coordenar e outra, para sistematizar em cartolinas, para
posterior apresentação conjunta:

DINÂMICA 17: A MULHER NA MÍDIA

— Qual a imagem da mulher que está sendo construída
pelas campanhas publicitárias de cerveja? Por que per-
manece essa utilização estereotipada? (Se possível, tente
discutir as lógicas culturais, econômicas e políticas que
animam a mensagem.)
— Que estratégia/s o grupo indicaria para alterar esse pa-
drão vigente?
3. A pessoa encarregada pela sistematização de cada gru-
po apresenta, em plenária, as ideias trabalhadas.
4. No final da apresentação, abre-se um espaço para de-
bates.
5. Faça uma síntese da atividade, enfatizando que a leitu-
ra crítica leva a uma maior conscientização para a criação
de mecanismos efetivos de interferência nos veículos e
instâncias pertinentes. A intervenção na mídia, movida
pela consciência cidadã, leva ao avanço de uma sociedade
democrática, portanto, baseada em valores éticos e de
igualdade.

DINÂMICA 18: ESTEREÓTIPOS EM DEBATE

Objetivo: Despertar ou aumentar a consciência sobre os
estereótipos sexistas, que reforçam a inequidade de gê-
nero.
Desenvolvimento:
1. Com todas as pessoas participantes de pé em um mes-

mo lado da sala, o/a facilitador explica que, para cada afir-
mação que for feita, as pessoas que concordam com ela
devem se posicionar do lado direito; as que não concor-
dam, do lado esquerdo; e as que não têm opinião forma-
da, no centro.
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2. Depois que as pessoas se posicionam, o/a facilitador
começa a colher diferentes impressões, contemplando os
três lados.
Sugere-se três impressões, mas, quando suscitar polêmi-
ca, ouvir mais participantes nas diferentes posições.
Sugestões de afirmações:
a) Os homens são agressivos.
b) As mulheres são sentimentais.
c) Somente os homens podem ser bombeiros.
d) As dificuldades com as tecnologias por parte das mu-
lheres acontecem por razões biológicas.
e) É muito maior o número de homens que se formam
engenheiros, por uma dificuldade natural das mulheres.
f) Poucos homens se dedicam a atividades voltadas para o
cuidado com crianças e pessoas idosas, porque as mulhe-

res possuem características naturais muito maispropícias
a tal trabalho.
g) A cor azul é muito mais apropriada para os homens e a
cor-de-rosa, para as mulheres.
h) Eu (ou meu pai ou mãe) compraria uma boneca para dar
de presente para o filho e uma espada de luta para a filha.
i) Eu considero natural autorizar a filha a trazer o namora-
do para dormir em casa, da mesma forma que o filho pode
trazer a namorada.
j) Meninas e meninos devem aprender a fazer as mesmas
tarefas domésticas.
k) Os cargos de poder são exercidos com mais competên-
cia pelos homens, pela natural competência e espírito de
autoridade.

DINÂMICA 19: QUE BICHO É ESSE?

Objetivo: Refletir sobre os estereótipos que as pessoas
carregam e que contribuem para reforçar atitudes
discriminatórias.
Desenvolvimento:
1. O facilitador ou facilitadora pede às pessoas participan-
tes que imaginem um animal que gostaria de ser, refletin-
do sobre as razões que levaram a essa escolha.
2. Passados uns três minutos, começa a fazer uma lista das
pessoas e dos respectivos animais escolhidos, em duas
colunas: uma, para participantes do sexo masculino, e

outra, para o sexo feminino.
3. Inicia uma interação com as pessoas participantes, no
sentido de identificar se as características dos animais es-
colhidos pelos homens são similares àquelas construídas
culturalmente para o sexo masculino. Exemplo: cavalo,
por transmitir força, decisão, etc. Da mesma forma, com
relação às participantes do sexo feminino, que podem ter
escolhido, por exemplo, o gato, por ser doce e terno.
4. Sugere-se refletir sobre as razões pelas quais são con-
cebidas e se naturalizam as noções de feminino e mascu-
lino.
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Objetivo: Tomar consciência da argumentação patriarcal
para justificar a subordinação das mulheres, por meio de
frases sobre as mulheres ditas por “grandes homens”, e
fazer propostas para novas relações de gênero.
Desenvolvimento:
1. Formar pequenos grupos de três ou quatro participan-
tes. Cada grupo receberá uma ficha com algumas frases
famosas de pensadores, tendo dez minutos para discutir
e elaborar uma resposta.
2. Em seguida, cada grupo encenará um “diálogo” com o
personagem.
3. Durante a apresentação, os outros grupos poderão “en-
trar na conversa” e ampliar a argumentação.
Sugestões de frases famosas:
“Os homens covardes, que foram injustos durante toda a
sua vida, serão provavelmente transformados em mulhe-
res quando reencarnarem.” (Platão)
“A fêmea é fêmea em virtude de certa falta de qualidade.
A mulher é mais vulnerável à piedade, chora com maior
facilidade, é mais chegada à inveja, à lamúria e à injúria.

DINÂMICA 20: O QUE VAMOS DIZER A ELES?

Facilmente se deixa abater pelo desespero. É menos dig-
na de confiança.” (Aristóteles)
“A mulher é um ser acidental e falho. Seu destino é viver
sob a tutela do homem.” (Santo Tomás de Aquino)
“Não é, pois, surpreendente que em todos os países os
homens tenham se tornado os mestres das mulheres, bus-
cando-se na sua força. Ele, em geral, é superior a ela pelo
corpo e pelo espírito.” (Voltaire)
“É pouco dotada intelectualmente, caprichosa, indiscre-
ta, é moralmente fraca. Sua única força é o encanto. Sua
virtude é aparente e convencional.” (Kant)
“A educação das mulheres deve ser relativa à dos homens.
Em todos os tempos, os deveres das mulheres, aqueles
que devem ser ensinados desde a infância, constituem
em agradar os homens, em ser-lhes útil, em fazerem se
amar por eles ou educá-los quando são pequenos, cuidar
deles quandocrescem, dar-lhes conselhos, controlá-los e
ensinar-lhes a vida agradável e doce.” (Rosseau)
“Quando vejo uma mulher ligada à História, às questões
jurídicas, à lógica e às drogas, eu entro em crise.” (Augusto Comte)
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DINÂMICA 21: DITOS E CONTRADITOS

Objetivo: Tomar consciência de como a subordinação da
mulher está arraigada no imaginário popular e
“desconstruir” as imagens estereotipadas.
Desenvolvimento:
1. Dividir as pessoas participantes em grupos.
2. Cada grupo vai pensar um dito popular/ piada (exem-
plo: “mulher dirige mal, porque só sabe pilotar fogão”),

um provérbio (“Em briga de marido e mulher, ninguém
mete a colher”) e um trecho de música (exemplo: “Um
tapinha não dói”) sobre a mulher.
3. Após analisá-los, o grupo irá criar um ontradito.
4. Cada grupo apresenta os contraditos criados.
5. Ao final, é feito um debate sobre as reflexões das pes-
soas participantes.

DINÂMICA 22: CONCEITO AMPLIADO DE PAZ

Objetivo: Demonstrar o conceito de paz baseado na
Resolução 1325 da ONU, que vai além do oposto de guerra.
Desenvolvimento:
1) Perguntar às pessoas participantes a palavra que vem à
mente quando pensam em paz.
2) Escrever essas palavras em um quadro.
3) Solicitar a uma pessoa participante que leia o que foi
produzido sobre o significado de paz.
4) Reforçar que houve uma contribuição de todas as
pessoas para a teorização do significado ampliado de paz.
5) Complementar com as seguintes informações:

a) PAZ não é apenas o oposto de guerra.
b) A PAZ está nas ações do cotidiano, na busca por segurança
humana e justiça social.
c) A PAZ não significa passividade. Significa promover
meios ativos e não violentos em busca da solução de
conflitos, injustiças estruturais e desigualdades.
d) Significa a busca pelo entendimento entre as pessoas,
respeitando-se as diferenças.
e) Significa vencer a guerra do dia a dia que está retratada
na discriminação de classe social, no sexismo, no racismo,
na LGBTfobia, na violência contra mulheres e meninas...
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DINÂMICA 23: COISAS  MASCULINAS X COISAS FEMININAS

Materiais: 2 cartolinas e caneta piloto. Também podem
ser utilizadas as diversas figuras a seguir.
Objetivo: Explicitar a diferença entre o conceito de sexo e
o conceito de gênero - com as diversas interseccionali-
dades
Desenvolvimento:
1. Explique os objetivos da dinâmica.
2. Afixe as duas cartolinas; em uma, colocar o título Coisas
Masculinas; e, na outra, Coisas Femininas.
3. Peças aos/às participantes que pensem em característi-

cas que consideram ser de mulher e de homem — em
termos fisiológicos e comportamentais. Caso sejam utili-
zadas as figuras a seguir, pedir que escolham o lado  que
devem ser afixadas.
4. Solicitara uma participante do sexo masculino e outra
do sexo feminino que diga quais são as únicas característi-
cas fisiológica de cada lado.
5. Interaja com os/as participantes, colhendo impressões
sobre o que foi descrito.
6. Faça uma síntese da atividade, grifando somente as ca-
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racterísticas que são próprias de cada sexo, ou seja, na
mulher: TPM, menstruação, amamentação, gravidez; e no
homem: espermatozóides. Explique que todas as outras
características que são comportamentais, são culturais, isto
é, construiìdas por meio da socialização, portanto, podem

ser revistas e alteradas.
7) Apresentar as  figuras abaixo para elucidar os conceitos
de identidade de gênero, orientação sexual e sexo bioló-
gico, principalmente para reforçar uma visão não binária
de gênero. Ver explicação sobre diversos termos nas pági-
nas 27 a 29.
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Reforçar que há uma diversidade e pluralidade de homens e mulheres - e não um padrão único. Podem ser brancos(as),
negros(as), pardos(as), indigenas, ricos, pobres, gordos(as), magros(as), com ou sem deficiência, heterossexuais, ho-
mossexuais, bissexuais, lésbicas, assexuais, intersexuais, transexuais, transgêneros,  etc.
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9. QUESTIONÁRIO

ESCALA DE GÊNERO

Sugere-se a aplicação deste questionário em duas etapas: antes da realização da oficina; ao término da oficina.

Dentre os objetivos estão o de analisar, previamente,

as ideias e atitudes sobre a equidade entre mulheres e homens,

e, ao final do curso, constatar as mudanças ocorridas, de forma interativa.

As respostas são dadas fazendo-se um círculo ao redor do número mais próximo a cada afirmação, sendo:

1  Concordo inteiramente

2  Concordo parcialmente

3  Estou indeciso/a

4  Discordo parcialmente

5  Discordo totalmente

(Fonte: Projeto Horizons, desenvolvido pelo Instituto Promundo e Population Council)
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1) É justificável que um homem agrida uma mulher se ela não cumprir com suas tarefas domésticas e não cuida dos
filhos.

1 2 3 4 5

2) Cabe às próprias mulheres se organizarem e pressionarem o governo para que seus direitos sejam respeitados e
garantidos.

3) A mulher deve ser responsável pela troca da fralda, pelo banho e por dar comida aos filhos, pois é ela quem
engravida.

4) O casal deve decidir junto se quer ter filho.

5) A educação dada aos meninos deve ser diferente daquela dada às meninas.

6) A decisão pelo aborto deve ser considerada um direito da mulher.

7) O dever do homem é ganhar dinheiro e o da mulher é cuidar da casa e da família.

8) As mulheres, de modo geral, estão em situação de desigualdade/desvantagem em relação aos homens.
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9) O homem precisa mais de sexo do que a mulher.

10) Mulher que já teve mais parceiros sexuais do que seu companheiro é promíscua.

11) O poder público deve trabalhar para diminuir as desigualdades sociais, raciais e entre homens e mulheres.

12) É justificável que um homem agrida uma mulher se ela se comporta e/ou se veste de maneira provocante.

13) Se o homem pagar as despesas da casa, ele tem o direito de ter a última palavra.

14) A mulher tem mais dificuldades de lutar pelos seus próprios direitos que os homens.

15) É aceitável que a mulher ganhe mais do que o seu parceiro.

16) Trabalhar fora é a principal maneira de uma mulher se tornar independente, ter autonomia.

17) Há certos trabalhos que devem ser realizados só pelos homens.
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18) Um/a homossexual tem o direito de viver sua sexualidade sem sofrer discriminações ou violência.

19) Exercer uma atividade profissional é importante para homens e mulheres.

20) É justificável que um homem agrida uma mulher se ela o traiu.

21) As pessoas acham que todo/a negro/a é sempre suspeito/a.

22) A mulher é a única responsável pelo trabalho doméstico.

23) A vida familiar fica prejudicada quando a mulher tem um emprego de tempo integral.

24) Mulher que leva camisinha na bolsa não é para casar.

25) Eu nunca teria uma amiga lésbica ou um amigo gay.

26) Quando o marido obriga a mulher a transar é estupro.
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27) É o homem que deve determinar quando a mulher pode sair de casa sozinha.

28) Os/As brancos/as são preferidos aos negros/as para ocupar uma vaga no mercado de trabalho porque têm boa
aparência.

29) Os homens deveriam dividir igualmente todas as tarefas domésticas.

30) A mulher deve aguentar a violência para manter sua família unida.

31) De maneira geral, as mulheres brasileiras têm a mesma oportunidade que os homens de assumir cargos públicos ou
a liderança de programas ou projetos.

32) Algumas pessoas dizem que não são racistas, mas não querem que os filhos/as se casem com pessoas de outra cor/
raça.

33) O trabalho da mulher — fora de casa — é apenas uma ajuda para o orçamento doméstico.

34) No caso de habitações populares, a escritura deve sair no nome da mulher mesmo que ela seja casada.
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35) Uma mulher deve ter o direito de trabalhar fora de casa, mesmo que o marido não queira.

36) O trabalho mais importante da mulher é cuidar da casa e cozinhar para sua família.

37) A mulher deve participar igualmente na decisão de como gastar o dinheiro da família.

38) As mulheres brancas têm mais chances de ascensão (financeira, profissional, pessoal) do que as mulheres negras.

39) É justificável que um homem agrida uma mulher se ela não quiser transar com ele.

40) Os homens deveriam cuidar mais dos/as filhos/as do que cuidam atualmente.

41) Políticas públicas são as várias formas de atuação do Estado e de seus diferentes governos, nas questões ligadas à
vida econômica, social e política de seus cidadãos e cidadãs.

42) Os negros/as deveriam ter mais chances para entrar na universidade pelo fato de ser um/a negro/a.

43) Homens e mulheres já nascem diferentes, portanto, é natural desenvolverem diferentes papéis na sociedade.
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44) É justificável quando um homem agride uma mulher se ele está sofrendo pelo desemprego e se embriagou.

45) Cabe ao governo garantir que não exista nenhuma forma de discriminação das mulheres por meio de leis e das
políticas públicas.

46) Toda mulher só se realiza se for mãe.

47) Ter uma vida sexual prazerosa é um direito fundamental e, por isso, deve ser considerado um direito humano
básico, tanto para homens quanto para mulheres

48) Mulheres devem ter o direito de usar anticoncepcionais para evitar gravidez mesmo que seu marido não queira.

49) As políticas públicas — programas e projetos — beneficiam de maneira igual a homens e mulheres.

50) O casal deve decidir junto o tipo de anticoncepcional que vai usar.

51) Os Direitos Humanos são os mesmos para homens e mulheres.

52) Se o cara engravida uma mulher, o filho é de responsabilidade dos dois.
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QUESTIONÁRIO REDUZIDO

ESCALA DE GÊNERO

Trabalho em Grupo:
A sugestão é a de que as/os participantes respondam a este questionário individualmente,

debatendo, em seguida, entre as pessoas do grupo.
O principal objetivo é o de levantar as ideias e atitudes sobre a equidade entre mulheres e homens.

Os principais pontos debatidos no grupo devem ser anotados para apresentação em plenária.
As respostas são dadas fazendo-se um círculo ao redor do número mais próximo a cada afirmação, sendo:

1  Concordo inteiramente
2  Concordo parcialmente

3  Estou indeciso/a
4  Discordo parcialmente
5  Discordo totalmente

1) É justificável que um homem agrida uma mulher se ela não cumpre com suas tarefas domésticas e não cuida dos
filhos.

2) As mulheres, de modo geral, estão em situação de desigualdade/desvantagem em relação aos homens.

3) É justificável que um homem agrida uma mulher se ela se comporta e/ou se veste de maneira provocante.
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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4) Se o homem pagar as despesas da casa, ele tem o direito de ter a última palavra.

5) Há certos trabalhos que devem ser realizados só pelos homens.

6) É justificável que um homem agrida uma mulher se ela o traiu.

7) Quando o marido obriga a mulher a transar é estupro.

8) É o homem que deve determinar quando a mulher pode sair de casa sozinha.

9) A mulher deve aguentar a violência para manter sua família unida.

10) O trabalho da mulher – fora de casa – é apenas uma ajuda para o orçamento doméstico.

11) Uma mulher deve ter o direito de trabalhar fora de casa, mesmo que o marido não queira.

12) É justificável que um homem agrida uma mulher se ela não quiser transar com ele.
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13) Homens e mulheres já nascem diferentes, portanto é natural desenvolverem diferentes papéis na sociedade.

14) É justificável quando um homem agride uma mulher se ele está sofrendo pelo desemprego e se embriagou.

15) Toda mulher só se realiza se for mãe.

16) Mulheres devem ter o direito de usar anticoncepcionais para evitar gravidez mesmo que seu marido não queira.
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II - A riqueza e a intensidade

das oficinas nos CEUs
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Enfrentar a violência contra mulheres e meninas junto às pessoas que moram nas extremas periferias de São Paulo, a maior
cidade das Américas. Com esse objetivo principal, elaborei um projeto para percorrer as 46 undiades dos CEUs, sabedora da importância
estratégica desses equipamentos para as comunidades mais afastadas de todas as regiões da cidade e da infraestrutura existente que é
similar à encontrada em países de primeiro mundo. E eu achava que conhecia São Paulo... Que nada! Descobri um universo imenso e
desafiador periferia afora -  Brasilândia, Itaim Paulista, Capão Redondo, Jaguaré... Após conseguir o importante patrocínio da UBER - que
em todo o mundo vem apoiando ações em prol da segurança das mulheres -, deparei-me com o desafio de viabilizar um acordo de
cooperação com o órgão responsável pelos CEUs. Foi um percurso facilitado pela vereadora Juliana Cardoso, que conseguiu agendar uma
audiência com o então secretário de Educação, João Cury Neto. Juntas, ouvimos de imediato a concordância dele para levar avante as
atividades. Depois, ocorreram as reuniões com a equipe da Secretaria, sempre muito solícita e profissional - Uyara Vieira Costa de
Andrade, coordenadora de COCEU; Ana Carolina Weiss, diretora de Divisão de Gestão Democrática e Programas Intersecretarias;
Taíze Grotto de Oliveira. Assim que os materiais de divulgação ficaram prontos, foi só arregaçar as mangas e partir para a prática. Duas
horas para chegar em cada unidade, duas horas de palestra-oficina e duas horas para retornar, sempre acompanhada da assistente
Margarete Gonçalves e do assistente Rodrigo Perini. Que experiência intensa, nas noites de terça e sexta-feira, normalmente, mesclando-
se sentimentos de alegria e empolgação com tristeza pelos relatos de violência sofrida pelas participantes e esperança de superação.

Que surpresa gratificante chegar em boa parte das unidades dos CEUs e encontrar um grande público - mulheres e homens,
incluindo jovens - disposto a construir conjuntamente as bases para um mundo mais pacífico, equitativo e justo, com a desconstrução da
forma equivocada com que vimos aprendendo a ser homem e a ser mulher, assim como dos demais preconceitos que carregamos - de
raça-etnia, classe social, orientação sexual, identidade de gênero, geracional. São esses os principais fatores que determinam o grau de
poder e oportunidades das pessoas em sociedade. Muitos(as) profissionais dos CEUs e das DREs se mobilizaram intensamente para
articular ampla participação, disponibilizando, às vezes, ônibus para transportar estudantes das escolas da redondeza. E que emocio-
nante coordenar uma oficina com animação total, mediada por dinâmicas de educação popular feminista.

Considero ter dado minha colaboração no difícil trabalho de enfrentar a violência contra mulheres e meninas, em função de minha
trajetória profissional de mais de 20 anos na temática e pelos estudos acadêmicos, com mestrado e doutorado na USP/ECA conectando
o feminismo e a comunicação. Mas, sem sombra de dúvida, aprendi muito com as intervenções, indagações, depoimentos, poesias, RAPs
e todas as outras manifestações que vivenciei nas unidades dos CEUs. Tive a honra de apoiar com entrevistas e materiais didáticos alguns
trabalhos de conclusão de curso de participantes. Vamos continuar juntas e juntos nessa luta por um mundo melhor, com mulheres e
homens vivendo em harmonia. Porque uma vida sem violência é um direito de todos(as). E principalmente das mulheres, alterando assim
a trágica trágica de que uma em cada três meninas será vítima de agressão ou estupro no transcorrer da vida.

Nas páginas seguintes, uma pequena amostra das atividades realizadas nos CEUs, incluindo depoimentos e outras expressões
ocorridas.

UMA EXPERIÊNCIA ÍMPAR E DE REAL APRENDIZAGEM MÚTUA
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CEU SÃO MATEUS RECEBE EVENTO DE LANÇAMENTO
E foi com o teatro completamente lotado que o ciclo de palestras-

oficinas “Cultura de Paz na Luta contra a V iolência às Mulheres e Meni-
nas” foi lançado na noite de 26/3/19, com representantes da Secretaria
Municipal de Educação, da Associação Mulheres pela Paz, da UBER, além
da vereadora Juliana Cardoso que foi quem colaborou com as tratativas
iniciais junto ao então secretário João Cury Neto para a assinatura do
acordo de cooperação. Na ocasião, Vera V ieira, da Associação Mulheres
pela Paz, que é coordenadora do projeto, ressaltou informações sobre a
trágica realidade da violência. As demais representantes enfatizaram a
importância das atividades para o avanço da luta. Ao final, houve um
esplêndido show com Zeza Motta.
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CEU ARICANDUVA - 9/4/2019 (Área de Cultura: Antônio Sérgio Lima)
Junto ao grande público presente, registrem-se as presenças de Márcia Marques dos Santos, dirigente da Diretoria Regional de
Educação de Itaquera; Fabiana Brito, gestora do CEU Aricanduva; Antônio Sérgio M.Lima, coordenador de projetos da Cultura do CEU
Aricanduva; Maria de Fátima Brum, diretora de DICEU; Marlene Xavier Silva, do gabinete da DRE Itaquera; Alessandra Paixao,
coordenadora pedagógica da CEI Dirce Migliaccio; Roseli Marcelli Diceu DRE itaquera;
Raul Cesar técnico de som; Laércio Carvalho, técnico de luz.

Há uns cinco meses, eu passei por uma situação de
muito constrangimento e pensei até em tirar

minha vida. Eu trabalhava com público basicamen-
te masculino em um albergue para moradores de

rua. Um deles me assediava, mostrando seu órgão
sexual e me ameaçando de morte seu eu denunci-
asse. Eu saía do trabalho tarde da noite e passei

muito medo. Conversei com as pessoas responsá-
veis que riram na minha cara. No final, a situação

foi resolvida com a transferência dessa pessoa
para um outro local. Não desejo pra ninguém o que

eu passei. Temos que pensar muito em tudo que
vimos hoje nesta oficina para nos valorizarmos e

procurarmos nossos direitos. Precisamos começar
a pensar diferente, fazer a diferença.

Eu passei por um assédio dentro do metrô. Eu acho
que o homem tem que tomar vergonha na cara e

aprender a respeitar a mulher. Nós temos que
enfrentar esse tipo de situação todos os dias. Eu

estava subindo a escala rolante e um homem
começou a falar e fazer gestos obscenos. Subiu uma
raiva muito grande. Eu dei um tapa na cara dele pra

que aprendesse a não fazer mais isso. [houve
alguns aplausos para a atitude da pessoa que

fez este depoimento; a coordenadora da
oficina explicou que não se chega a lugar

algum ao combater violência com violência;
que haveria outras providências a serem

tomadas, como chamar
a segurança do metrô ou a denúncia].

:-:-:-:-:-:-:-:..-:-:-: -:-:-:-:-:-:-:- :-:-:-:-:-:-:-: 
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Eu era casada e meu esposo não gostava de trabalhar.
Naquela época não tinha a Lei Maria da Penha. Eu vivi sob

ameaça durante 23 anos. Eu tinha meus filhos pra
sustentar. Quando eu estava no interior, eu era obrigada a

trabalhar na lavoura. E ele me maltratava muito. Ele
pegava a comida que eu preparava e jogava fora; eu ia pra
roça sem a comida, porque precisava trabalhar pra garantir
o sustento de meus filhos. Eu falava pra ele ir trabalhar, e

ele me batia. Chegava a me  bater até com corrente de
cachorro. Eu tenho as marcas no corpo, incluindo de

queimaduras. Quando viemos para São Paulo, eu comeceu
a trabalhar no hospital, e pegamos um pedaço de terreno
de invasão. Também fazia faxina na casa das médicas pra

poder construir a casa. Com a casa pronta eu pedi pra ele ir
embora. Apanhei muito, quase fui enforcada.

Finalmente, consegui me separar e hoje estou feliz,
com um vida sem violência.
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CEU CAMINHO DO MAR - 11/4/2019 (Área de Cultura: Rosália)

Eu trabalhei em uma empresa aérea durante 11 anos. Nos
últimos cinco anos, eu trabalhei em um departamento

com 83 funcionários, sendo que só três eram negros - eu e
mais dois, em cargos bem abaixo do que a gente merece-
ria, mesmo tendo a mesma capacidade de outras pessoas.
Isso não foi só lá, mas em outras empresas. O preconceito
racial é um grande problema, assim como outros como o

de sexo, orientação sexual.
A9AAAAAAAAAAA9AAAAAAAAA9AA 
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CEU CAPÃO REDONDO - 12/4/2019 (Área de Cultura: Sonia Ap.Lima Oliveira)

CEU TIQUATIRA - 16/4/2019 (coordenador de Cultura: Wendy)
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CEU PERUS - 23/4/2019 (Área de Cultura: Geiso Godoy da Silva)

Foi passando um filme pela minha cabeça, e a na minha experiência é um sentimento de
impunidade, porque as pessoas insistem em não meter a colher na briga de marido e

mulher, inclusive policiais. Fiz nove boletins de ocorrências. A delegacia da mulher fechada
quando a gente mais precisa, a polícia demora mais uma hora para atender; por diversas

vezes eu quase morri. Foi em 2016. Eu vivi um ano de total violência; eu acordava com uma
faca no meu pescoço. Foi só quando eu pedi pelo amor de Deus para o delegado que ele foi
preso. A gente precisa ter voz ativa, correr atras na nossa liberdade, da nossa paz. Só que a
liberdade dele custou R$500,00. Foi o que ele pagou de fiança para sair. Acho que a bebida

e a droga só agrava a situação. Não acho que os homens violentam por causa disso. Isso
agrava a situação. Quando me casei, ele era ótimo, mas quando teve a primeira recaída
com as drogas, ele chegava pra cima de mim querendo me matar. O homem é visto como
o forte da história, o poderoso, ele pode mais do que a gente. Eu posso dizer com todas as
letras que eu venci mas não porque sou mais que o homem, mas porque eu sou mulher. É
muito bom quando a gente olha no espelho e fala que acabou a violência. A decisão é só

sua. A gente fica com muita vergonha de contar para as outras pessoas o que está
acontecendo. Era muito difícil sair dessa situação, porque ele se ajoelhava e dizia que

nunca mais iria me bater. Aí eu perdoava uma, duas, três vezes... Só que eu aprendi que
nós temos que nos amar primeiro, antes de você amar o esposo, o namorado. Antes de

você colocar essa pessoa lá em cima, coloque você mesma, se ame muito. Já faz dois anos
que eu passei por isso tudo e consegui sair dessa situação. Eu aprendi que as pessoas

fazem pra gente aquilo que a gente permite que elas fazem.
Temos o poder de dar um basta e amar muito a nós mesmas.
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CEU INÁCIO MONTEIRO - 25/4/2019 (Área de Cultura: Marcelo Correa)

CEU LAJEADO - 26/4/2019 (coordenadora de Cultura: Karolini R.P. Barbosa)
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CEU VILA ATLÂNTICA - 30/4/2019 (Área de Cultura: Isa Maria)
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É a primeira vez que eu falo para tanta gente assim. Eu tinha só quatro anos quando comecei a sofrer
violência. Foi violência sexual, um abuso cometido pela minha babá. Eu dei o meu corpo para proteger a

minha irmã, que era mais nova que eu. Ela me tocava e eu não entendia. Eu cresci vendo o meu pai
arrumar outras mulheres, vivendo na boêmia. E minha mãe trabalhava para sustentar as duas filhas,

vendia produtos Avon, Natura. Nunca passei fome quando eu era criança, porque quando ela não tinha
comida em casa, ela me mandava para casa dos parentes para comer. O que meu pai fazia era uma

violência contra minha mãe. E eu fui crescendo vendo isso e achando normal, apesar de sofrer. Quando a
minha mãe se separou de meu pai, eu não tive dúvidas de que queria ficar com ela, porque ela precisava
de mim. Eu cresci, virei adolescente. Muito nova eu perdi a virgindade. O que poderia esperar, né? Uma

pessoa que já tinha sido abusada, que achava tanta coisa normal. Logo em seguida, fui estuprada por um
homem. Eu estava de minissaia? Não! Eu estava com um macacão, pois na época eu era skatista e usava
roupas largas. Eu acho que isso não é desculpa. O abusador não quer saber se ela está bem vestida, mal
vestida, pelada ou não. Ele me abusou e depois me levou na porta de casa, pois sabia o meu endereço. E

sabe o que é mais triste? É que foi combinado com um outra mulher, que se dizia minha amiga.
Falou que era pra gente comprar uma coisa na padaria, me colou dentro do carro que ele estava e ela não
entrou. Eu fiquei no banco de trás, e ele me levou para um matagal. Na época eu não conhecia direito São
Paulo, não sabia, não fazia idéia de onde eu estava. Ele com um 38 dentro do carro, apontando para mim,
rasgou a minha roupa, o meu macacão e me estuprou. Naquele dia, eu me lavei como seu eu não tivesse

pele, eu sangrei, eu me lavei com bucha de lavar roupa. Eu escondida da minha mãe, pois eu tinha
vergonha. Eu só me perguntava o porquê disso.

Logo em seguida eu descobri que estava grávida do meu namorado. Depois de tudo isso ter acontecido, eu
tive uma gravidez na adolescência. Foi muito dificil para mim ser mãe solteira. O pai do meu filho falou
que ele era muito novo pra ser pai, que tinha só 20 anos e eu só tinha 14. Pediu para eu abortar. A minha

mãe conversou comigo, falou que se eu quisesse abortar que ela me apoiaria, mas eu resolvi deixar.
Só que eu nunca perdi a fé, eu sempre acreditei que eu podia ser feliz, sabe? Eu não estou contando

continua na página seguinte...
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nenhuma história mentirosa, porque essa é a minha história. Eu sempre acreditei que eu podia ser feliz, eu
nunca perdi a fé! Eu sempre carreguei nos meus lábios um sorriso. Eu conheci uma segunda pessoa, a qual
me fez acreditar novamente no amor. Engravidei novamente. Eu pensei que iria me casar, que iria ser feliz,

porque não é proibido a gente sonhar. Só que acabei sendo mãe solteira pela segunda vez.
Cheguei na Bahia revoltada. Meu pai me bateu com lastro porque descobriu que eu estava grávida. Às vezes

parece que nascer mulher é um castigo, sabe? Depois de muito tempo, eu fiquei sem o meu filho de dois
anos, porque meu pai veio com a busca e apreensão e pegou o meu filho de mim. E eu conheci o cara que

me deu o maior apoio; foi o pai dos meus quatro filhos. Só que esse cara me batia todos os dias, me
apontava a arma, dormia fora, usava drogas. E eu agüentei tudo, porque no começo da relação tudo é muito

bom, tudo é muito bonito, e não vem escrito na cara da pessoa que ela não presta. Mas eu me sentia
culpada todos os dias, porque eu escolhi ficar com essa pessoa. Eu apanhei muito, durante dez anos. Tive
quatro filhos, sendo que dois foram de estupro que ele cometeu dentro de casa. Eu o denunciei por isso e

pelas agressões. Mesmo assim eu sorria, eu não deixava de acreditar um minuto. Foi muito difícil sair dessa
situação, pois eu não tinha apoio da família e de ninguém. As pessoas me chamavam de mulher de

malandro, que merece apanhar. Mas ninguém nunca me ofereceu ajuda. Hoje eu faço um trabalho com o
Coletivo Pés Descalços. Falamos sobre causas sociais, sobre as questões das mulheres.

Porque eu passei por tudo isso, hoje eu falo para vocês que a gente não deve deixar de acreditar nunca, que
há sempre uma saída. Eu conheci uma pessoa que assumiu meus seis filhos, assumiu como pai, vai nas

reuniões da escola, vai no médico. Minha filha de dois anos o chama de pai. É uma pessoa que me vê como
uma mulher de respeito, não fala sobre as minhas roupas, se estão curtas, se estão cumpridas, não

influencia em nada na minha vida. Ele me deixa livre. Então, eu acho que as pessoas não devem deixar de
acreditar, nunca, nunca... Eu só queria compartilhar um pouco. E ainda estou na luta, porque se mata um

leão por dia. Hoje eu sofro de depressão, mas eu vou em frente com ajuda de muitas pessoas que me
amam, que eu acabei conhecendo, que estão passando pela minha vida, e que me ajudam a superar.

Eu sou muito grata.

... continuiação da página anterior
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As vezes a violência nem é física, é psicológica. Aí a pessoa não se enxerga e não enxerga que está
sofrendo violência, achando que é normal. E começa a não ter mais autoestima. Eu tenho uma colega que

o marido a tratava como uma rainha, no início. Com o passar do tempo, ele começou a modificar os
hábitos. Não permitia que ela estudasse. Aí teve uma fase que ele ficou desempregado. Ela queria

trabalhar, mas ele não permitia, mesmo com os dois passando por dificuldades. Até que essa relação não
deu certo e se separaram. Eles têm um filho em comum, e ele agora usa o garoto para atingir a mãe. A
violência psicológica é muito cruel, porque coloca a gente muito pra baixo mesmo. Eu, por exemplo, de

tanto ouvir que eu só poderia dirigir na zona leste e que não tinha capacidade de ir para a marginal,
acabei acreditando nisso. Você ouve tanto a mesma coisa que de repente não tem mais opção. Não

escolhe mais a roupa que veste, a forma de se pentear. Vendo tanto sofrimento no relato de violência,
penso no meu caso, que tenho um filho autista. Mas eu já saí do caos. Não é um processo tranquilo. Eu
gostaria de dizer para que sofre violência que eu considero importante a eficácia da Lei Maria da Penha,

que coloca um limite.
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CEU ROSA DA CHINA - 3/5/2019 (Área de Cultura: Talita Matins)

CEU VILA DO SOL - 7/5/2019 (coordenadores de Cultura: Willians Rocha/ Cléo Pinheiro)
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CEU VILA CURUÇA - 9/5/2019 (Área de Cultura: Miriam Silva)

Técnico de som: Ricardo; Iluminação: Celso

Eu sou um homem de casa. Eu cozinho e cuido da casa.
Pra mim não existe esse preconceito de homem não

lavar prato. Eu não vou virar mulher por causa disso.
Faço comida, lavo roupa. Também não julgo as
pessoas, sejam pretas, brancas, pois meu pai me
ensinou isso. Quem faz a diferença somos nós,

concorda comigo professora? Temos que ter o carinho e
o respeito ao próximo. Assim, as coisas seriam

diferentes. A minha esposa é guerreira, trabalha na
área da saúde. Você acha justo ela chegar em casa e ter

que cuidar de mim? Chegar em casa e ainda ter que
fazer comida, lavar roupa? Não é justo! Temos que
respeitar, devemos amar uns aos outros, saber não

julgar. Todo mundo passa por muitas dificuldades, mas
se a gente se respeitasse o mundo seria muito diferente.
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CEU NAVEGANTES - 10/5/2019 (Área de Cultura: Carla)

Técnicos de som: Lucas e Abner; presença de alunos(as) da Escola Washington Alves Natel e do EJA Jardim Eliana
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Eu faço parte dos movimentos sociais. Trabalhei muito com educação de
crianças vitimas de violência doméstica. Então, para mim, é muito difícil

enfrentar esssa questão quando se trata de crianças. Elas não têm como se
defender, e o trauma é para toda a vida delas. Na tribo indígena  em

Parelheiros, aconteceu um fato que nos deixou muito assustados, porque
um rapaz queria morar com uma indiazinha adolescente. Quando ela não
deu o consentimento para ele morar na mesma aldeia,  ela desapareceu.
Começaram a procurar, foram à delegacia de policia. Com a demora da

policia em resolver a questão,  os próprios moradores da região começaram
a procurá-la. Ela foi encontrada estrangulada. O próprio namorado matou

a moça, na mesma aldeia indígena. Isso deve ser compartilhado, pois
mesmo entre os indígenas pode acontecer. A violência também chegou às

aldeias, assim como as drogas. E a tendência é piorar cada vez mais.
Estamos vendo ódio nas redes sociais, homofobia nas redes sociais,

violência, xingamentos e tudo mais. Não temos controle, mas os pais
precisam ficar atentos a isso, porque quando a criança começa a ver filme
violento, jogos violentos, ela começa a achar que isso é normal. Da mesma
forma, ela vai achar normal se ficar presenciando o pai agredir à mãe. Aí o

filho vai crescer agressor e a filha  vai aprender a ser submissa.
É hora de dizer não à violência contra mulheres e meninas.
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Integrantes do Coletivo Favelados com Orgulho estiveram presentes na oficina realizada no CEU Navegantes, em função da sintonia do
tema com os objetivos do grupo. Formado por jovens de ambos os sexos, o Coletivo lançou o CD To Vivo (imagens abaixo), de  RAP, em

2019, com letras que incentivam o empoderamento das comunidades, cidadania e justiça. Segundo Cleyton Favela e Milah Lumi,
integrantes do Coltivo, “o CD fala sobre as vivências, dificuldades e dramas da vida, mostrando que não estamos sozinhos(as). Fala

sobre infância, autoestima, abuso, relalacionamentos abusivos, padrões sociais e o valor de estar vivo.
O desenho do CD é uma fênix, que representa o renascimento”.

Parabéns à proposta do Coletivo Favelados com Orgulho e ao importante CD lançado, um instrumento com potencial transformador.
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CEU PARQUE BRISTOL - 17/5/2019 (Área de Cultura: Marisa Carnicelli e Adriano Bejan)

Técnico de som: Diego Barros

Se o número de mulheres eleitoras é maior do que o dos homens, eu
acho que a gente tem que fazer o mea culpa. Porque tem mulher que
não vota em mulher por acredita que elas não têm competência. Eu
acho que é uma coisa que a gente tem que repensar. Se nós somos o

maior número de eleitoras, não podemos jogar a responsabilidade em
cima de que só os homens que votaram. Assim, quando a pessoa se
candidata a gente tem que procurar saber da competência dela, da
trajetória de trabalho. Tem muita mulher com condições de se eleger
para poder lutar por nossos direitos nas instâncias de poder político.

~ 
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CEU FEITIÇO DA VILA - 21/5/2019 (Área de Cultura: Rafael Oliveira)

Equipe: Andressa Rocha, Jean Santos e Letícia Matsumoto
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Faço parte do Coletivo Sarau Povo. Damos palestras pra mais de 200 pessoas.
Também sou professor da Escola Renata Graziano de Oliveira Prado. Eu trabalho

essa temática desde o começo do ano, com educação para pais, mediação de
conflitos, etc. Ao trabalhamos essa questão das mulheres, teve uma intervenção

muito importante na sala de aula. Foi sobre a ideia de que desde cedo nós somos
incentivados a brigar e as garotas induzidas a serem princesas. Minha filha com

quatro anos fala de amor e fala da boneca frozen. Ela fala em ser uma princesa. E
os jovens falam em ser um lutador como o Anderson Silva. Quer dizer, trata-se de

uma cultura de violência de fato. E os alunos parecem ser UFC, estão dando
voadora, chave de braço. E até que ponto essa cultura nos afeta em ser um super-

homem e a combater o crime ou até mesmo ser mal? E as meninas a serem como as
princesas? A sociedade usa os nossos corpos como massa de manobra para a

burguesia que está aí. Tem usado a juventude, tem usado muito em especial as
mulheres negras, principalmente nas periferias. Então, uma reflexão: será que o

Batman não toma café da manhã, ele não faz comida, não pode ter filho, mas as
meninas são induzidas desde cedo a  terem essa cultura? Então, eu só queria

compartilhar um pouco essa idéia e uma breve escrita, que é mais ou menos assim:

Porque desde cedo aprendemos a brigar/ polícia ou bandido para poder matar/ o
seu príncipe chegou montado em um cavalo branco/ não, aqui é Capão Redondo/
João chegou com seu bode, com seu bode preto, com uma mochila da pizzaria com
um oitão dentro/ se liga porque querem nos usar/ até com a nossa morte querem

lucrar/ cultura machista me  faz chorar/ ao ver minha filha querer jogar, mas é
proibida/ azul é para menino, rosa é para menina/ se liga nas ideias que é até

mesmo união, protagonismo das irmãs/ não só dos irmãos, presta atenção vacilão/
quero minha filha liberta, por toda a nação contra o machismo/ não vai descer até
o chão/ e se quiser o corpo é dela , Tião, não de um  idiota machão/ nem precisa/
livre para viver como quiser/ ser menino, ou menina, homem ou mulher,/ só não

aceito filho homofóbico  e  lisógeno do tipo apressado/
que defende Alexandre Frota e Bolsonaro.
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CEU GUARAPIRANGA - 24/5/2019 (Área de Cultura: Delsio Cordeiro e Cíntia de Paula)

Técnicos de som: Ulisses Macedo e Valdir Lima. A coordenadora de Apoio Presencial do UNICEU, Ana Lúcia Marcelina Santos,
convidou alunas(os) do curso de pedagogia (parceria com Centro Universitário São Camilo). Também participaram alunas(os) da

EMEF Carolina Rennó e do Ensino Médio EJA.
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Meu pai sempre deu de tudo pra gente. Minha irmã mais nova estudou em colégio particular até
a quinta série. Eu tinha uma vida estável e boa. Aí aos 18 anos, na flor da idade, conheci um

homem de 37 anos. Cheguei a engravidar dele, que não quis assumir o filho. Ele era um homem
cobiçado na cidade do interior da Bahia. Tinha bens, então, minha família apoiava o

relacionamento, apesar da diferença de idade. Ele falou que não iria assumir porque já tinha
outras namoradas. Minha mãe falou que iria me expulsar de casa, pois não tinha criado uma
família pra ter uma filha sem marido, filho sem pai. Eu tentei suicídio porque no oitavo mês de

gestação minha mãe me bateu. Eu fiquei três dias em coma na UTI, mas meu filho nasceu, graças
a Deus. Hoje ele tem 16 anos. Minha mãe não me ajudou em nada, então, eu vim para São Paulo
totalmente destruída. Morava em um quarto, ficava muitas vezes sem comida, trabalhava das 6
horas da manhã até as 11 horas da noite. Eu não tinha ninguém para me apoiar. Depois de dois
anos de muito sofrimento, eu saí dessa casa e tentei voltar para Bahia. Foi um inferno de novo,

pois minha mãe deu meu filho para o pai, porque ele era branco e lindo, então, isso fazia com que
as pessoas olhassem de maneira diferente. Eu não conseguia mais ver meu filho. Aí, quando ele

tinha nove anos, o pai dele faleceu, porque foi assassinado. Aí, eu peguei meu filho para criar. Fui
passear no Guarujá, conheci um rapaz que achei que era meu príncipe encantado. Ele fazia tudo o
que o outro não fazia. Morei com ele por quatro anos. Foi o maior sofrimento, pois eu ficava em

cárcere privado, apanhando, e ele me proibia de falar com as pessoas. Não podia chamar a
polícia porque não conhecia mais ninguém naquela cidade. Até que um dia eu consegui fugir.

Voltei pra Bahia, não para a casa de minha mãe, mas de uma tia. Ela foi uma mãe para mim, me
ajudou, me aconselhou. Aí eu me fechei para o mundo, para os homens, e não queria mais saber
de ninguém. Foi muito sofrimento, foi muita decepção. Depois, veio um homem que está comigo

há 13 anos. Ele me ajuda em tudo em casa. Quero dizer para as meninas que estão sofrendo com
isso que falem, gritem e peçam ajuda, porque é muito mais sofrido a gente ficar calada. Tem que ir
à delegacia, recorrer à Lei Maria da Penha. Não se pode aceitar que na delegacia virem as costas,
deem risada, falem que a culpa é sua. Ainda por cima, agora, com o feminicídio crescendo cada

vez mais, temos um representante que está lá no Poder com um discurso cheio de ódio...
Temos que ir à luta e exigir nossos direitos.
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A gente está acostumada a falar sobre a violência que é explicita, aquela em que a mulher chega no pronto
socorro com o rosto todo deformado. Mas, existe a violência sutil. Para entender essa sutilidade toda, eu
vou voltar no passado e ser breve. Minha origem: pai nordestino, sergipano, cabra macho; minha mãe, do

interior, casou com ele aos 15 anos; ele tinha 30 anos. Meu pai era negro e minha mãe descendente de
portugueses. Enfim, meu pai praticamente adotou minha mãe. E ela tinha que prestar serviços. E aí eu
cresci num lar vendo minha mãe servindo meu pai; meus irmão ficavam de boa, e eu tinha que lavar,

passar e cozinhar. Meu irmão, na adolescência teve carro; eu não tive. Então, para refetir um pouco sobre a
fala da doutora aqui hoje, o quanto é importante saber da construção do ser mulher, sofrendo

discriminação. Conheci meu ex-marido com 16 anos. Casei aos 19 anos. Fazia tudo: lavava, passava,
cozinhava. Mas, trabalhava numa escola e os professores me aconselhavam a fazer uma faculdade.

Comecei a questionar em casa nosso modo de viver, que não estava legal; aquilo não era vida. Depois de
dez anos de infelicidade no casamento, eu me separei.  Foi muito difícil, pois o que vinha na cabeça era que

mulher separada não presta, que as pessoas iriam falar que mulher separada está disponível. Eu ganhava
bem e tinha uma vida privilegiada, não sofria violência física, mas muita violência sutil, psicológica,

emocional. Queria dizer que é muito necessário o que a gente está fazendo aqui hoje, tanto para o homem
como para a mulher. A gente precisa refletir, desconstruir essa idéia de que

homem pode e a mulher não pode. Ambos são livres para viverem bem e felizes.

Eu trabalho numa ONG aqui perto que se chama ARCO. Lá nós temos creche para escola e também o
projeto Colcha de Retalho, que atende 50 mulheres. A proposta inicial surgiu pelo fato de termos muitas
crianças no trabalho infantil. A ideia era trabalhar a questão da geração de renda com as mulheres, para
tirar essas crianças do trabalho infantil. O projeto já tem 11 anos de existência. Com o passar do tempo,

foram aparecendo outras questões para trabalharmos, como a violência contra a mulher, que é muito forte
no bairro. Neste ano, no dia 29 de novembro vamos fazer a nona caminhada contra a violência às

mulheres. A idéia surgiu por conta de alunos da nossa instituição, pelo fato de as mães serem mortas por
companheiros. Ela ocorre por ocasião do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, 25

de novembro. Quando nós começamos essa caminhada, eram 100 pessoas. No ano passado, nós tivemos
700, e isso é muito legal. A idéia é envolver os jovens, os meninos, as meninas, muitos homens; muitos

serviços também aderiram à nossa  luta. Infelizmente, a gente acha que só acontece longe, como na
televisão, mas não! Acontece muito próximo. E é muito triste, porque muitas mulheres têm vergonha de
denunciar. E as pessoas ficam julgando, dizendo que apanha porque é safada, porque gosta de apanhar.

Pela minha  experiência, eu vejo que muitas mulheres se submetem porque dependem dos maridos
financeiramente. Não podem contar com os familiares, então, não têm para onde ir. Outro dado

importante, é a questão da qualificação, pois muitas mulheres de 30 anos não sabem ler e nem escrever.
Incentivamos muito a qualificação como forma de empoderamento. Todo mundo está convidado para

nossa caminhada pelo bairro no dia 29/11.
[A Associação Mulheres pela Paz aceitou proferir palestra para o público do projeto, em 10/12/19]
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CEU SÃO RAFAEL - 28/5/2019 (Área de Cultura: Francislaine Corrêa)
Representando a DRE São Mateus, Rejane Maria Bressan; técnico de som: Vagner

Registramos o importante fato de haver interpretação em libras.
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Eu queria só saber se quando a pessoa é casada, ela tem direito de ler as revistas que recomendam sobre
as doenças sexuais transmissíveis. Quando eu convivia com o meu marido, eu sempre gostava de ler essas

revistas. Um dia ele pegou a revista de minha mão e queimou.
[Explicado que se trata de violência contra a mulher, mais especificamente violência

patrimonial, que é definida como “qualquer conduta que configure retenção, subtração,
destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais,

bens, valores e direitos ou recursos econômicos”]

Agressão à mulher não é só bater, porque tem a violência psicológica, emocional. A mulher está sofrendo
violência quando o marido acha que ela não pode usar uma roupa ou um batom. É preciso ter mais respeito

com suas esposas. Eu tomei uma atitude. Estou há 10 meses aqui em São Paulo, por conta dessas
agressões. Ele não bebia, ele não fumava, mas tinha muito ciúmes. Por isso eu tomei a atitude de vir para

cá. Agora estou estudando e tenho uma minha vida feliz.

A violência contra a mulher também acontece quando os homens colocam a autoestima dela lá
embaixo. É muito comum os homens acharem as mulheres de fora lindas. A que está dentro de casa é
considerada feia. Aí, a mulher faz tudo para agradar o homem, só que quando ele chega em casa, vai
colocar todos os defeitos nela. Depois, ele arruma uma bonitinha lá fora para uma aventura, não dá

certo e volta para casa pra mulher cuidar. Porque as bonitinhas só querem saber do dinheiro dele.
Quando acaba o din-din, acaba o amor.  É por isso que nós temos que nos dar mais valor como mulher.
Meu marido chegava em casa, me chamava de lixo, dizia que ninguém me queria... E eu botei isso na
minha cabeça, quer dizer, acabei acreditanto. Eu chorava muito, não me arrumava, eu virei um trapo,
não tinha mais autoestima. Um dia, uma amiga me perguntou se não tinha espelho em minha casa.
Ela disse para eu me olhar no espelho e passar a me dar valor. Aí eu aprendi a lição. Eu me separei.

Depois de dois anos, casei de novo. Hoje estou bem e aconselho a todas as mulheres
a se olharem no espelho e se gostarem.

= = = =-=-= = = = = = =-=-=-=-= = = = = = =-=-=-= = = 

■ ======================= ■ 

= = = =-=-= = = = = = =-=-=---=-= = = = = = =-=-=-= = = 
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CEU BUTANTÃ - 31/5/2019 (Área de Cultura: Jefferson)

Técnico de som: Henrique Melo
Presença de alunas(os) da Escola Professor Almeida Júnior
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Eu sou a favor do porte de arma. O processo é muito rigoroso. Vai ser necessário apresentar a CNH.
A mulher pode se proteger da violência se tiver uma arma.

Você concorda comigo que uma pessoa que tem uma arma pra praticar crimes, não vai passar pelo
processo para conseguir o porte de armas legal. Vai comprar num ponto de droga, dentro de uma

periferia, um 38 enferrujado por um monte de drogas.

Eu acho uma questão seríssima essa das armas, que deve ser discutida com muito mais
profundidade do que agora se esboçou. Este é um espaço escolar, um espaço comunitário,

e essa questão é da maior relevância, não deve ser superficialmente tratada. É muito
importante estudar o assunto, pesquisar, se aprofundar mais a respeito dos efeitos na

população que se arma pela guerra, que usa arma para combater a violência. Na prática,
procurar saber qual é a consequência disso, e o que tem acontecido no mundo, onde as

armas são liberadas. Não quero fazer um debate agora,
mas com relação a este espaço, essa discussão é importantíssima.

A respeito desse trabalho superimportante para nossa sociedade, para nossa construção de
identidade de meninas e meninos, queria dizer que sinto falta de um aspecto que eu acho

que precisava ser levantado, que é o projeto de vida das pessoas. Na nossa construção
social, o que tem de projeto de vida para a menina e para o menino? Em geral, qual espaço

que existe para a mulher?
A constituição de um lar, de uma família, ainda é muito importante,

e seus projetos de profissionalização e autonomia são
secundários em relação aos de um homem. O que acontece com quem se prepara para

uma vida em parceria, coloca sua independência em segundo plano
e vem a sofrer situações de violência na relação afetiva? Aí é muito difícil sair disso.

Nesse momento, precisa ser trabalhado um projeto de vida para a pessoa, essa é a grande
dificuldade, porque sem isso ela acaba ficando presa à situação, ameaçada ou infeliz. Não

precisa sofrer uma violência física, pode sofrer uma traição, uma ameaça, pode ser
abusada em sua autoestima, uma série de coisas. A pessoa não consegue sair somente

com a Lei Maria da Penha, precisa de suporte para romper com a situação e projetar algo
partindo dela mesma, de sua capacidade, de suas competências e habilidades.
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Eu particularmente nunca sofri um processo de violência, mas eu cresci vendo meu pai bater em minha
mãe. Ele tinha mulheres fora, e quando chegava em casa não queria que ela perguntasse onde ele

estava. Além de estar bêbado, agredia a ela. Uma das vezes, ele bateu tanto que ela caiu sentada e não
conseguia levantar. Eu corri com os meus irmão para fora para chamar a vizinha. Só que eu era muito
pequena, tinha uns cinco anos. Quando ela caiu, ele estava pronto para matá-la com uma faca. Aí os

meninos vieram e socorreram minha mãe. Ela tomou 28 pontos na vagina, perdeu muito sangue. Um dos
bebês faleceu, mas eles passaram muitos anos nessa vida. E quando eu estava com oito anos eu

perguntei a ela a razão de aguentar tudo aquilo. Ela respondeu que não iríamos para a casa do meu avô e
que eu iria entender no dia em que casasse. Eu me casei muito cedo, com 14 anos, mas eu jurei pra mim
mesma que eu nunca casaria com um homem que fizesse três coisas: traição, violência e bebida. Lógico

que todo mundo tem seus defeitos, mas essas falhas meu esposo não tem. Ele é uma pessoa calma,
bebe só socialmente, nunca me agrediu nem em palavras, muito menos fisicamente. Minha mãe

aguentou tudo isso, mas hoje meu pai é um amor de pessoa, ele mudou totalmente.

Eu tenho uma irmã que sofreu violência doméstica durante 10 anos. Além de bater, ele roubava todo o
dinheiro dela, fazia empréstimos no nome dela. Ela falava que iria à delegacia, mas não fazia isso, e

sempre voltava para ele. Até que na última vez, eles foram para a praia e ficaram em um apartamento.
Ele saía todo perfumado, dizendo que voltaria no dia seguinte. Minha irmã, sempre trabalhando, começou

a não aceitar isso. Um dia, o marido não chegava e ela chamou a mim e a meu marido. Quando nós
estávamos chegando, ele também apareceu com o carro dele. Quando viu a gente, ele ficou muito bravo.

Subiu e bateu muito nela que desceu chorando, pedindo para eu ligar para a policia.
Subimos com o segurança do prédio, ele entrou no elevador e deu um tapa na cara dela. Liguei para a
polícia, que chegou e queria até bater nele. Um outro policial falou que não entendia o porquê de ela
apanhar tanto e ainda estar com ele. Foi feito boletim de ocorrência. Ele falou que iria sair da casa.

Depois de três dias, ela estava fazendo almoço, quando ele chegou e a trancou no quarto. Começou a
espancá-la e a enforcá-la. Para não morrer, ela mordeu o braço dele muito forte.

O síndico já sabia da situação e chamou a polícia, que arrombou a porta. Ele ficou seis meses preso.
Ela foi para uma casa-abrigo, com endereço sigiloso, onde ficou um bom tempo.

Ela perdeu praticamente tudo, casa, carro, emprego, porque teve depressão e ficou afastada.
Agora, alugou uma casa, ela está se erguendo trabalhando de motorista na Uber.

Temos que ter consciência que quando a mulher não consegue sair de uma situação de violência,
ela entra na estatística do feminicídio.
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CEU TRÊS LAGOS - 4/6/2019 (Área de Cultura: Ednaldo Severo Formiga)

Técnico de som: João Anísio; (esp) Elaine Queiroz
Presença de alunas(os) da Escola Estadual Claudirene Aparecida José da Silva e Escola Estadual Eurípedes Simões de Paula.

Também foi apresentado um RAP sobre repressão às mulheres, de Laura Conceição.
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Tem homem que coloca a mulher lá embaixo, as de fora são lindas, as de casa são feias. A mulher faz tudo pra
agradar o homem, e ele chega em casa e coloca todos os defeitos na mulher. Aí arruma uma bonitinha lá fora, vai
pra uma aventura e não dá certo, volta pra casa, e quem cuida? As mulheres. Lá fora as bonitinhas abandonam,
elas querem só quando tem din din, acabou o din din acabou o amor. Nós, mulheres, tínhamos que nos dar mais
valor. No meu primeiro casamento ele me chamava de lixo, dizia que ninguém me queria, e eu coloquei aquilo na

minha cabeça. Eu chorava, não me arrumava, virei um trapo... As pessoas falavam “nossa você está feia”, não tinha
mais autoestima. Eu tinha uma amiga que me falava “se olha no espelho e veja o seu valor“. Aí aprendi, separei,
fiquei dez anos separada, casei de novo, tive um filho... Se seu marido falar que você está feia, se olha no espelho.

Como homem, o que eu vou deixar aqui é um conselho que ninguém escuta dos pais: a gente não pode mudar a
cabeça dos que cresceram, do ser humano que grita com o pai e a mãe e desrespeita a própria irmã, mas a gente

pode mudar a cabeça dos novos, que vão crescer. A educação vem de casa; o ensinamento de respeitar a mulher. Eu,
por exemplo, com cinco anos comecei a ajudar a minha mãe, secava e guardava a louça. Ajudar a mãe não significa

que vai ser um bom marido, mas tem que saber que tem as obrigações de casa, a obrigação de pai...
O namoro não é só ficar; o namoro é um conhecimento, porque é importante namorar, você não vai se casar com
uma pessoa sem saber como ela trata a família dela... Para todo tipo de relacionamento, aquele velho conselho:

observe e trate bem sua família, porque ninguém vai tratar melhor você do que quem te deu a vida.

Eu gostaria de falar sobre um caso que eu vivenciei, porque essa palestra me comoveu e acho importante falar para
todo mundo que essas coisas realmente acontecem. Há alguns anos, minha irmã namorava um cara que ela

conheceu na internet e foi ficar com ele. Brigou com minha mãe, porque ela gostava dele. Depois de um ano que
estavam juntos, começaram a se desentender, e ele se mostrou um cara violento. Só que minha irmã é uma pessoa

que não fica calada. Ela começou a discutir muito com ele, porque ele não deixava ela sair da casa. Eu e minha mãe
estávamos indo visitar ela, ouvimos um barulho dentro da casa, e na hora que nós entramos ele estava tentando

matar ela com um machado. Nós fomos direto com ela para a polícia, e quando voltamos com os policiais ele não
estava mais lá, fugiu, desapareceu e nunca mais. Eu queria falar que, na visão da família, estava tudo bem entre os
dois, e ela não comentava por medo, e isso acontece. A gente precisa prestar mais atenção, às vezes a pessoa está

sofrendo, e a gente pode ajudar essa pessoa, antes que seja tarde.

Eu quero expor minha opinião:  feminicídio é um absurdo, agressão à mulher é um absurdo. Isso acontece
realmente, só que tem de colocar na consciência de nossas meninas e nossas mulheres que nem todos os homens são
assim. Nem todos são agressores, nem todos só desejam as mulheres pelo lado sexual. A gente não pode generalizar,

porque nós, homens, também amamos todas vocês. Sem as mulheres o que seria do mundo?
Então, mulheres, entendam isso: nós amamos vocês.
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Minha mãe disse: “Você acredita que meu primeiro casamento acabou por causa de um batom?”. Eu
perguntei: “como assim?”. “Um dia eu cheguei em casa com um batom amora na boca, e ele falou assim

que quem passa batom vermelho é feia, só mulheres feias passam batom vermelho”. E ela disse: “eu
estou apenas fazendo minha beleza, e esse batom não é vermelho”. E no momento em que ela foi provar

que estava com batom amora, ele subiu em cima dela e tentou enforcá-la. Então, ela falou: “eu não
apanhei da minha mãe e nem do meu pai, e não vou apanhar de você”.

Minha mãe estava grávida de seis meses, de meu irmão que hoje tem dois anos, e ele chegou em casa,
subiu em cima de minha mãe, jogou ela contra o guarda-roupa para ela perder a criança; ele gritava que ia

bater nela até ela perder a criança. A reação dela era a de bater nele, mas só que não tinha força
suficiente para isso, era pequena, magra e sem forças. Ele pegou duas facas e tentou esfaquear minha

mãe! Uns dias atrás cheguei na casa de minha mãe para fazer a comida, e ele disse que eu sou chefe de
cozinha...Há poucos dias, ele saiu da casa da minha mãe, mas até hoje eu sofro com medo dele.

Eu estava assistindo um jogo de videogame em que vários meninos subiam em cima das meninas, falando
que a gente não podia sair porque era coisa de menino - onde que dizem que mulher não pode estar

jogando, mulher não pode estar dominando o mundo, porque isso é coisa de homem? Onde está que isso é
coisa de homem, que tem o poder, que tem que dominar a casa? O homem estupra uma mulher e você

acha que ela fala “eu quero ser estuprada”? A cada momento mulheres, crianças são estupradas.
Há alguns anos um homem entrou dentro de uma casa e teve um caso de relacionamento com essa moça

na intenção da filha dela; ele apenas queria a mulher pela filha dela, e ela, sem saber, levou o próprio
estuprador para dentro da casa, e até hoje ela se culpa. A culpa não é dela, é dele que não ter caráter, de
não cuidar da família. Há anos atrás homens se casavam e cuidavam dos filhos dela, hoje homem entra

dentro da casa para estuprar a mãe e a filha. Onde um mundo desse vai evoluir? As mulheres não podem
ser femininas porque os homens não deixam; hoje estamos fechadas porque não podemos saber a quem

dar atenção, porque temos medo de todos os homens,
medo de ter relações e apanhar, nos sentimos fracas.....

Eu trabalho com violência doméstica. Percebo que as mulheres não têm conhecimento da Lei Maria da
Penha, principalmente do artigo de lesão corporal, que consiste em qualquer tipo de agressão ou ameaça.

É importante todas as mulheres tomarem conhecimento da Lei Maria da Penha, até mesmo nas delegacias
que são responsáveis, as DDMs, que são voltadas para isso. Tem casos em que as mulheres querem

medidas protetivas, um direito delas, e elas acabam indo ao Fórum, que é mais demorado.
Então eu aconselho sempre a tomar conhecimento da Lei Maria da Penha.

= = = =-=-= = = = = = =-=-=---=-= = = = = = =-=-=-= = = 

284



CULTURA DE PAZ  NA LUTA CONTRA A VIOLÊNCIA ÀS MULHERES E  MENINAS132

CEU PERA MARMELO - 6/6/2019 (Área de Cultura: Igor Alves e Ana Lídia)

Técnico de som: David Sousa
Presença de alunas(os) da Escola Estadual Dr. Humberto Luís D’Urso e pessoas da comunidade.
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A roupa de uma mulher não pode ser utilizada como desculpa para uma violência contra a mulher.
É só isso que eu quero dizer.

Presta atenção no que eu vou falar: esse menino, o fato de ele ter pensado assim, não é só dos
homens, porque mulheres também pensam da mesma forma. O modo da gente se vestir não diz o

caráter da mulher; a gente se veste do jeito que a gente quiser,
porque somos livres, e é isso o que a gente quer.

Eu fui abordada por mulheres pelo fato das minhas roupas, e eu simplesmente disse para elas:
“cuidem de sua vidas”,. Mas elas não me deixaram em paz. Estava num trem, indo trabalhar, e

estava com uma roupinha me sentindo bem, não quero saber se está feio ou bonito,
para mim está ótimo.

Meu marido, antes de eu ir morar com ele e me casar, eu falei pra ele: “gosto disso, disso e disso, e
na primeira oportunidade que você me der um grito, boto tuas coisas na rua”. Se ele estivesse aqui

ia balançar a cabeça e dizer é verdade. Ele tem a opinião dele, se ele não gosta fica pra ele.
Eu fui trabalhar, e as três mulheres ficaram no meu pé até eu descer. Aí eu perguntei: “senhoras, eu

sou alguma parente de vocês?”. E elas: “como é que você não quer que te estupre, te agarre,
porque você está com uma roupa que não dá pra pegar um trem lotado!”. Eu disse: “eu ando com
minivestido, minissaia, como eu quiser, homem só vai me agarrar se eu permitir, se eu der algum

sinal, porque a minha roupa não vai falar quem eu sou ou deixo de ser, e as senhoras cuidem das
filhas de vocês, das netas de vocês. Se estiverem achando ruim, vão na minha casa, comprem um
monte de roupa que eu vou aceitar, mas escolhida por mim. Vocês querem que eu vista roupa de

freira; não sou freira, e ainda que eu fosse não daria satisfação a ninguém”.
 

Sou mãe de dois filhos, eu estou vindo com uma blusa decotada, então, estou dando o direito de
me estuprar, de me agarrar, homem estupra porque não pode ver bunda de mulher?

Não estou dizendo todos, mas é uma realidade: quando o homem quer comer a mulher,
a mulher pode ser velha, acabada, mas o homem quer e quer.

A roupa não tem nada a ver para a mulher ser estuprada.
============================ 
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Eu quero falar é sobre o que a senhora disse, da minissaia. Tem hoje, aqui em São
Paulo, em vários bairros, a meninada andando para cima e para baixo, rebolando.

Tem homens que olham e é normal, mas tem casos dos estupradores, que já vão
arrastar, agarrar e estuprar. A mulher tem que se valorizar.

[reação forte da plateia contra o depoimento dele]

[Fala  da palestrante: “Calma, gente! É muito importante trabalhar
com a opinião de cada um.

São opiniões diferentes que temos que ouvir. Vamos ouvir o que ele pensa.
Democracia é isso.

Estamos tendo uma excelente oportunidade de discutir esse assunto, porque, de
maneira geral, as pessoas não sabem o que configura o ato do estupro. Foi muito
recentemente que começou a se falar muito na mídia. É uma oportunidade para se
ampliar o debate sobre uma tragédia que a gente viu nas estatísticas: a cada onze

minutos uma mulher é estuprada! O número é assustador!
As mulheres são, de fato, estupradas.

 A pessoa tem medo, tem receio de denunciar, porque quando vai denunciar, qual é a
primeira pergunta que muito delegado faz?: “Que roupa você estava trajando?”.
E a roupa não é um convite para o estupro. As mulheres precisam ser respeitadas

independentemente da roupa que estejam usando.  
Vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor que a Joana resolveu fazer sexo com o
João. Se ela decidir mais tarde que não quer mais fazer, ela tem esse direito. O fato de

ela ter se oferecido para fazer sexo com ele, não é um consentimento ao estupro.
Mesmo que a mulher tenha sido contratada para fazer sexo.

Também temos que lembrar que a prostituição voluntária não é proibida em muitos
países, inclusive no Brasil. O que é proibido é a exploração sexual de mulheres.

É importante a gente se informar sobre isso.]
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CEU PARQUE VEREDAS - 7/6/2019 (Área de Cultura: Renata Rodrigues)

Técnico de som: Wellington Ferreira
Presença de alunas(os) da Escola Estadual Dr. Humberto Luís D’Urso e pessoas da comunidade.
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CEU JAÇANÃ - 11/6/2019 (Área de Cultura: Simone Fernandes)

Técnico de som: Rodrigo Pampasi e Adilson.
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Eu me incluo nisso e estou dentro desse processo, mas infelizmente estou até meio frustrado por
conta da plateia e do público. Obviamente valorizando meus colegas de trabalho que estão
aqui, mas eu acho uma quantidade muito pequena para um tema tão sério, tão importante.

Isso aqui deveria estar cheio, deveria ter sido feita uma convocação, a Diretoria de Educação tem
como trazer esses professores para participar dessa oficina. A gente pode fazer e consertar isso,

de maneira que, quanto mais gente tiver conhecimento, tiver acesso a esse tipo de conteúdo
propagado aqui pela doutora, vamos ter muito mais resultado na nossa jornada.

Eu estudei muito sobre feminicídio. Só para se ter noção disso, em São Paulo aumentou 76%, sendo
que, em porcentagem, é o estado mais seguro do Brasil! Como podemos melhorar isso?

Infelizmente, isso vem dentro de nossa casa, mesmo a gente não percebendo, porque a mulher é
criada para arranjar um homem. Quando é criança e não quer limpar a casa, falam “não serve

para casar”. As mulheres não são criadas pra ter autoestima alta, são criadas pra ser passivas, e os
homens pra ser líderes. O menino está acostumado a medir a força, e a mãe nunca vai negar.

Os assuntos estão plantados na sociedade, assuntos que são machistas pra nós.

Eu só queria complementar que, quando ela falou que o estado de São Paulo é o mais seguro,
na verdade o estado está passando por uma baixa de registro.

O governo, alguns anos atrás, informatizou vários BOs, e a gente fica com tanta raiva,
porque isso não vai resolver nada.

O governo tinha essa ideia de diminuir os índices registrados,
e aí é só uma forma de mascarar os registros.

Eu só queria complementar que, quando ela falou que o estado de São Paulo é o mais seguro, na
verdade o estado está passando por uma baixa de registro. O governo, alguns anos atrás,
informatizou vários BOs, e a gente fica com tanta raiva, porque isso não vai resolver nada.

O governo tinha essa ideia de diminuir os índices registrados,
e aí é só uma forma de mascarar os registros.
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Tinha uma família de bolivianos com um filho autista, e  a mãe apanhava muito.
Vinda de outro país, não legalizada, ela não tinha como sair daquela situação.

Na época não, tinha um lugar que desse apoio a essa mulher.
Ela tinha esse menino e mais cinco filhos.

Ela costurava, trabalhava dez horas por dia.
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CEU MENINOS - 15/6/2019 (Área de Cultura: Gerson Abdalla)

Técnico de som: Fábio; Iluminação: Igor
Estiveram presentes alunos(as) da EMEF Altino Arantes e CAAP-ASA.

Eliel Queiroz Barros, professor de educação básica da EMEF Altino Arantes, foi quem enviou todos os recortes de jornais sobre
violência contra mulheres e meninas inseridos no início deste livro, assim como o trabalho escolar publicado na página seguinte.
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Mas e a menina de 9 meses de vida que foi morta e estuprada, vai dizer que ela também
provocava?

E nessa história que entre briga de marido e mulher não se mete a colher? Realmente não se
mete a colher, se mete o pé na porta e não deixa mais uma ser morta.

Mais uma vez ninguém meteu a colher e muito menos o pé na porta,
E sim mais uma foi morta.

Seu nome era Maria, estudava sociologia,
E mais uma vez aquele que lhe prometeu amor lhe causou dor.

Agora milhares de mães choram,
Agora milhares de pais se culpam,

Mas ninguém culpa o rapaz por ter matado a menina de forma absurda.
Mesmo depois de mortas são obrigada a escutar "ah! mas a culpa foi sua!"

A culpa foi dela? Por ter sido morta de forma fria e singela.
O abuso não é só sexualmente e ocorre sim dentro de casa,

Seja mãe, pela filha, ou pela irmãzinha que é desrespeitada.
É uma pena que eu não possa mudar o mundo sozinha,

Mas de uma coisa eu sei,
Hoje nós não vamos voltar para cozinha!

Isabela Ferreira Mota, 15 anos - EMEF Atino Arantes

"Ela provocou"
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O que acontece se o homem que está apanhando da mulher bater de volta,
é a Lei Maria da Penha?

[Palestrante: Ele precisa recorrer ao código penal se apanhar da mulher. Ele pode
processar a mulher, mas não levando em conta a Lei Maria da Penha].
Se ela apanhar, ela pode processar o homem pela Lei Maria da Penha.

Eu acompanho esse assunto há muito tempo, porque tem uma doutora do Rio
Grande do Sul, Maria Berenice, com quem eu troco muita correspondência.

Os casos que saem no jornal sobre violência contra a mulher, eu mando para ela.
Eu estou acompanhando minha prima, de Mato Grosso, que está passando por um

problema muito grave com o matrimônio dela na relação com o esposo.
Como ela é religiosa, tem aquela pressão, tanto da família quanto da Igreja.

Ela estava com problema de saúde, e eu conversando com ela, ela respondeu que a
cunhada vai ter que tomar remédio controlado para ansiedade e para os nervos de

tanto abuso que sofre do marido. A cunhada da minha prima lá de Mato Grosso
que também passa por esses problemas.

Então, é um grupo de mulheres, a pressão sobre elas é grande, tem que aguentar,
não pode separar, tem que perdoar sempre.

É muito bom estar aqui e trabalhar essas questões. A gente vem trabalhando lá
no CAAB o papel da mulher, a gente discutiu, refletiu, e essa oportunidade de

estar falando e vivenciando, eu acho muito bacana.
Quero parabenizar os meninos, é que eles são muito tímidos,

mas fazem um show, são um espetáculo, e é para eles, que vão tocar um mundo
melhor, que a gente está construindo. Respeitando as mulheres,

dialogando, construindo as coisas juntos.
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Um tema muito feliz para hoje me chamou a atenção, a composição do painel, e também a
postura dos adolescentes: eu acho que tem uma aceitação hoje e uma postura de quem já vem
refletindo muito sobre a temática. Eu entendi perfeitamente a fala do Matheus, eu gostaria de

compartilhar que a fala da mulher é muito recente, não só no Brasil, no mundo de um modo geral.
Por isso a gente tem que falar, falar muito, tem que gritar, tem que ter leis direcionadas para o caso

e que tratem com muita especificidade, porque todos os homens já estão contemplados na
sociedade em todas as esferas, por isso esse cuidado tão específico com a realidade da mulher.

Como a gente tá tentando ter com a criança também e com o idoso, porque são pessoas.
A gente está engatinhando, já podia ter avançado muito mais... A questão do racismo existe há

muito tempo, mas cuidar com cautela, com preocupação e com prioridade, isso é muito novo.
Queria parabenizar você, o seu cuidado, como isso vem sendo tratado, e, principalmente, essa

iniciativa do CEU, Núcleo Abdala, muita gente está ouvindo, e tenho certeza que vão compartilhar.
E que seja um primeiro encontro para se falar dessas questões, mas que seja só um início, e que

continuemos com esse grupo, que da próxima vez seja o dobro, o triplo, e que a gente não pare de
falar sobre essas questões, que isso seja só um começar.

Olá, eu sou do CAAP, e a gente acabou realizando um trabalho e tivemos que criar uma música
para apresentar o projeto, e aí eu fiz o refrão sobre isso. Antes de apresentar eu quero agradecer a

senhora, foi um trabalho, uma mensagem que vai nos ajudar bastante, ainda mais eu, que sou
envolvido com essa parte cultural, gosto de fazer um rap para falar para o mundo o que realmente

acontece, porque todo mundo tenta disfarçar.
Eu quero homenagear vocês, mulheres. É um assunto delicado, se eu falar a verdade os homens

vão ser julgados... Por anos as mulheres foram condenadas a viver uma vida que se limita à casa.
Eu tenho uma sobrinha, imagina ela sobrevivendo com essa vida, é complicado.

Sempre me ensinaram a ser macho, mas eu nem sei o que isso quer dizer.
Mulheres, vocês são especiais, vocês são maravilhosas,

peço desculpas em nome dos homens por atitudes tão pecaminosas.
Sabe qual que é: mulher seja o que você quiser.
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Na verdade, eu achei  interessante a fala da menina, e o que me preocupa muito
é o desmoronamento das políticas públicas para as mulheres, principalmente em

instâncias  federal, estadual e municipal. Eu lembrei aqui da Casa da Mulher
Brasileira. Eu sou conselheira eleita do Conselho Municipal de Políticas para
Mulheres, e até hoje nós não tivemos a composição do governo, porque a

tendência é acabar com os conselhos. Então, a política das mulheres não existe
mais, Secretaria de Políticas para as Mulheres, Direitos Humanos já acabou,

e o que me trouxe aqui foi o tema.
Em Heliópolis, a partir dessa Caminhada da Paz, nós nos reunimos uma vez por
mês, entre 40 e 50 mulheres para discutir a política. Nós tínhamos conquistado
mil bolsas, na época em que tinha São Marcos, e a gente via a dificuldade das
mulheres em ir para a faculdade e voltar com Heliópolis escuro. Fizemos uma

caminhada com velas para chamar a atenção de políticas públicas, embaixo de
cada poste que não tinha luz acendíamos uma vela, e conseguimos trazer a luz

de led para Heliópolis. Hoje nós temos o sétimo DP das Mulheres, no Alto do
Ipiranga, e estou muito feliz em estar discutindo isso nos CEUs.

E quero dizer que acabamos de eleger jovens para o Conselho  de Políticas na
Saúde, e a gente quer avançar nos outros conselhos, porque só assim a gente

vai mudar. Estou muito feliz com o trabalho do CAAP, temos encaminhado
adolescentes lá, e os jovens estão inseridos junto com vocês, isso é garantia de

direitos. Estou feliz por você estar aqui discutindo,
e nós temos que abraçar essa ideia.

A Casa da Mulher Brasileira vai atender a questão da violência, e não pode esse
governo estar dizendo que as mulheres não sofrem violência, que a mulher é

vadia, que a mulher apanha porque quer, e que os homens não querem
respeitar. Nessa discussão queremos dizer o contrário.

E parabéns aos jovens que estão aqui.
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CEU TRÊS PONTES - 25/6/2019 (Área de Cultura: Sandra Cristina)

Coordenadora do Núcleo: Rosa; Técnico de som: Aleison

CEU CANTOS DO AMANHECER - 28/6/2019 (Área de Cultura: Cristiane)

Técnico de som: Jesiel; Iluminação: Guilherme
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Você colocou muito bem, é uma situação de milênios, que vem desde o início da humanidade.
Se a gente for pensar lá atrás, nas nossas aulas de história, quem eram os grandes filósofos que

ficavam discutindo as verdades da vida para os homens?
E por aí o tempo foi passando, a humanidade foi evoluindo,

mas o homem sempre teve a palavra.
Tudo isso é louvável, lei, punições, mas a gente continua pensando errado,

sempre está pensando nos efeitos, e não na causa.
A gente tem que criar diferente o menino, sim, com toda razão,

porque o que a gente faz hoje é “olha, minha filha, cuidado quando sai na rua,
não fala com ninguém, não fica dando bobeira”, e você não fala isso para o menino.

E aí fico pensando por que ela tem que tomar cuidado e ele não?
Todos somos animais, o homem é um animal racional, é o único que pensa, então, por que eu

tenho que colocar essas coisas na cabeça da menina?
O que acontece quando o homem vê uma menina?

Ele passa mal, tem que se segurar porque vai atacar a mulher. Atacar porque é bicho, é animal?
Não. Somos racionais, então é a maneira de pensar que tem que mudar.

Achei interessante a palavra que você falou para nós, que é a sororidade. A mulher tem que ter
empatia uma com a outra. Quando um político é pego com outras mulheres, é um garanhão, um

pegador, tem dinheiro, é assim mesmo. Quando uma mulher se candidata a uma vaga política, ou
até mesmo deputada, quando é pega em situação constrangedora, é vadia, é puta, nós mesmas

notamos, está na gente. E o que podemos fazer para mudar isso?
Temos que pensar, e eu tenho pensado bastante.

E aí as pessoas falam “você trabalha, você tem seu dinheiro”, mas na minha cabeça está que eu
tenho que viver junto com alguém para ter uma casa, tenho que cuidar, tenho que ter filho,

e isso é muito conflitante para mim, porque ao mesmo tempo que o mundo fala
que eu tenho essa necessidade, eu não sinto essa necessidade em mim.

É um processo para a gente e para a sociedade.
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Eu também venho de uma longa história bastante sofrida de machismo, de um pai violento,
alcóolatra. Tinha um irmão autista, minha mãe não podia trabalhar. A primeira imagem que me
veio, quando falavam sobre a Lei [Maria da Penha], foi a situação das várias violências que já
aconteceram em casa. Meu pai, bêbado, trancou todo mundo e disse que iria nos matar, que a

gente ia para o inferno. Nesse dia, quando eu tinha 12 anos e meu irmão mais novo tinha cinco
anos, eu dizia: “não vejo a hora dele crescer pra enfrentar o meu pai”. No mesmo dia, ele soltou o

gás, e quando ele foi pra cima da minha mãe eu tive  coragem de defendê-la.
Eu não acreditava que eu poderia fazer isso, queria que meu irmão crescesse, porque é homem,

para enfrentar meu pai, uma coisa que eu poderia fazer. É uma coisa que está plantada dentro da
pessoa, a gente nasce, cresce, e é ensinado desse jeito. E por conta dessa coragem que eu tive,

tomei conta da situação, das rédeas, e nós fomos embora pra casa da minha avó.
Anos depois, a gente entrou na Justiça, porque a casa que meu pai morava tinha que ser nossa, a

gente construiu junto. Por duas vezes a Justiça deu a casa para o meu pai, porque o advogado
alegou que nós abandonamos o lar, mesmo com o menino autista recebendo pensão. A história

era ou minha mãe morava embaixo da ponte ou deixava meu irmão autista com meu pai
lcóolatra. No ato de desespero, meu irmão foi morar com meu pai. A gente sofria muito, fazia visita

surpresa, e eu tinha que acompanhar minha mãe, porque se ela fosse sozinha, apanhava. Eu era
mais adulta e já tinha mais segurança, e meu pai não tinha como enfrentar a gente. E aí Deus

acolheu meu irmão dois anos depois, pois ele estava sofrendo bastante.
Mesmo com a Lei, acontecem essas falhas.

Outra coisa que aconteceu com um aluno meu, 18 anos, hipertenso, maloqueiro, batedor de
carteira, que ninguém dá valor, aconteceu que um professor colega meu passou a mão nesse

menino, começou a dar em cima dele. Eu fui a única na escola inteira que acreditei, porque um
homem, 18 anos, maloqueiro, você acha que algum professor vai passar a mão nele, que ele vai

deixar? Foi uma situação bastante complicada para eu defender esse menino, que era considerado
mentiroso, porque na escola ele estava errado, e o professor estava certo.

Tenho que trabalhar essa questão, pois são os dois lados. Fui investigar a vida dele, era uma
situação difícil, que já vem de gerações. O professor, pelo que tudo indica, vai ganhar o processo,

age como vítima. A gente não tem como argumentar porque não tem provas; é a palavra dele
contra a do aluno. O machismo acontece também para o lado do homem.
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CEU PARELHEIROS - 2/7/2019 (Área de Educação: Amarilis)

Técnico de som: Júnior
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Tem uma coisa muito ruim no bairro. Nós tínhamos 61 funcionários

na limpeza do nosso CEU Parelheiros. Agora, nós só estamos com 20

desses funcionários. A maioria eram mulheres que perderam o

emprego. Essas mulheres em sua maioria bancavam a casa.

Algumas têm filhos que estudam aqui.

Então, começa a faltar dinheiro em casa,

porque eram elas que levavam dinheiro.

Aí, começa a ter briga com o marido, porque, bem ou mal, o homem

é o provedor. E elas agora começaram a sentir violência,

estão sem dinheiro, com dificuldade de arrumar emprego.
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CEU  FORMOSA - 23/7/2019 (Área de Cultura: Marcelo Nunes )
Técnico de som: Thiago de Melo; Representante da DRE Itaquera: Wilson Limeira Dias
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Isso é bom, alguém deu espaço para se falar de um assunto

importante. A senhora está abrindo espaços hoje.

Se cada um passar para o outro, vai multiplicando.

Vamos ter um time feminino de futebol, o que é um avanço.

E é muito importante levar esses conhecimentos para a galera mais

jovem, porque com mais idade é difícil de mudar de opinião.

1====== = = = === =====--= = = = ==1 
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CEU  JARDIM PAULISTANO - 30/7/2019 (Área de Cultura: Sheila Lopes)

Participação da coordenadora do UNICEU, Mara Otília Fonseca Boiani; professoras(es) do EMEF; professora de dança do ventre
infantil, Lisanja Paixão, e de dança do ventre para adultos, Íris de Oliveira. Houve uma linda apresentação das alunas. Trata-se de

uma expressão artística que empodera mulheres e meninas.
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Ligaram perguntando porque a mulher dele está aqui hoje.

Achou que ela tem um caso com um segurança do CEU.

Depois viu que não era nada disso.

E tem outra aluna que ensaiou dança, mas o namorado dela

estava na casa dela, e ela está esperando

o namorado sair para pode vir. Elas vão dançar hoje aqui.

[situações cotidianas que demonstram o machismo

existente e uma forma de violência contra a mulher]

307



155CULTURA DE PAZ  NA LUTA CONTRA A VIOLÊNCIA ÀS MULHERES E  MENINAS

CEU VILA RUBI - 2/8/2019 (Área de Cultura: Meire Mônica Cunha)

Representante da DRE CS: Jaqueline Ap Lima Matos; educadoras(es) de entidades conveniadas com a
prefeitura municipal de São Paulo, de educação de jovens e adultos - MOVA)
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CEU PARQUE SÃO CARLOS - 5/8/2019 (Área de Cultura: Valter Mata e Roberto Coelho)

Técnico de som: Juliano Morais

309



157CULTURA DE PAZ  NA LUTA CONTRA A VIOLÊNCIA ÀS MULHERES E  MENINAS

CEU CASA BLANCA - 9/8/2019 (Área de Cultura: Jaqueline Costa)

Técnico de som: Evandro Domingues; Gestão: Lucy Diogo, Carla Rovai e Cristina Ranea.
Estiveram presentes estudantes da E.E.Carau Apparecido Gonçalves (EJA e Ensino Médio); EJA EMEF CEU Casa Blanca;

Instituição Santa Lúcia (MOVA), além de pessoas da comunidade.
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Eu passei por várias agressões físicas junto com minha irmã. Meu cunhado era muito agressivo e tomava
álcool para fazer as agressões. Eu tinha apenas dez anos, entrava no meio e apanhava junto. Foram tantas
agressões que ele tentou matar minha irmã e me matar também. Foram tantas tentativas que minha irmã

uma vez empurrou ele. Ele bateu com a cabeça numa quina e veio a falecer. Ela ficou respondendo
processo alguns anos. Acabou a vida dela com quatro filhos para criar. É uma coisa surreal. É uma coisa que

marca minha vida até hoje. Estou com quase 50 anos, mas é terrível e não desejo para ninguém!
Mães, pelo amor de Deus, se vocês sofrem agressão, os filhos sofrem junto, não subestimem, porque a
tragédia é muito triste. Hoje minhas sobrinhas, que passaram por isso, casaram, estão bem, mas não

esquecem o fato, o psicológico não é a mesma coisa até hoje.

Estou há 17 anos trabalhando como agente comunitária de saúde. Sempre trabalhei para me sustentar. Aí
eu casei e fui proibida de trabalhar, de sair. A minha rotina era casa, filho, marido, final de semana na casa

da sogra... Fui proibida de ter contato com meus irmãos, perdi meus amigos, perdi tudo. Meu marido
começou a ficar agressivo, e quando eu vi que isso estava afetando os meus filhos, falei “chega, não é isso
que eu quero para minha vida”. Consegui arrumar um emprego. Quando estava em processo seletivo, meu

ex-marido falava “você não vai conseguir, você é louca, não sei porque você está inventando moda, você não
vai passar disso, tá se iludindo” e eu pensava “isso não vai me deixar cair”. Fui passando nas etapas do
processo seletivo, me estruturei, voltei a trabalhar e provei para mim mesma que eu tinha condição de

voltar. Ele começou a ficar  violento, meu psicológico estava bem abalado, fiz tratamento psiquiátrico com
medicação, antidepressivo, e aí eu disse: “não é isso que eu quero para minha vida, entrou a bebida, e se

você quer se afundar você vai, eu tenho dois filhos pequenos, e isso para mim é o mais importante”.
Nesse trabalho eu tive sorte, com palestras como essa que a Vera está dando. A Casa Sofia me deu muito
apoio. Porque quando a gente sofre esse tipo de violência, sofre essa pressão, o agressor te deixa acuada,
então, nessa situação, é preciso ajuda. Eu tive uma luz de ir na delegacia, fazer um Boletim de Ocorrência,

de me assegurar mesmo. Hoje eu trabalho, criei meus filhos, tenho uma neta linda de 15 anos...
Infelizmente, tudo o que a gente passa de violência acaba passando para nossos filhos, começam a ficar
agressivos, atitudes de respeito, caridade, compaixão, companheirismo, isso vai se perdendo, e a família,

ao mesmo tempo, vai se desmanchando. Por isso eu acho muito importante homens e mulheres terem essa
consciência de respeito uns com os outros, porque quando você tem esse respeito, você não vai querer

agredir, você vai respeitar decisões, e hoje em dia todo mundo tem o direito de escolher, independente de
ser homem ou mulher. Conheço homens que cozinham muito bem, que passam muito bem e cuidam de

uma casa melhor que muitas mulheres. E mulheres que têm outras atividades, que superam, então, assim,
o respeito entre os dois seres, independente disso, quando tem essa união, a coisa flui, fica bonita.

==================-========-= 
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CEU CIDADE DUTRA - 13/8/2019 (Área de Cultura: Maria das Graças da Luz)

Técnico de som: Vilmar Costa; Iluminação: Zenilde Ferreira
Representante DRE Capela: Andrea Messias

Presenca de estudantes do EJA, da Escola Estadual Miguel Vieira e da Escola Municipal Marina Melander,
além de alunas(os) de esporte, do professor Roberto.
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CEU SAPOPEMBA - 16/8/2019 (Área de Cultura: Camila Marques e Teresa Vicentini)

Gestão: Rita de Cássia Santos Ferreira; Técnica de som: Valéria Gesseff; presença de estudantes da ETEC
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CEU ALTO ALEGRE - 20/8/2019 (Área de Cultura: Fábio Campos e Albuquerque Barros)

Gestão: Claudemir Mancini; Técnico de som: Roberto Pereira; presença de estudantes da ETEC, EJA e Escola Estadual Carmerinda.
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CEU AZUL DA COR DO MAR - 23/8/2019 (Área de Cultura: Gildásio Ribeiro Mendes)

Gestão: Sandra da Motta Rocato; Representante DRE Itaquera: Denise Aparecida Belchior da Costa; Técnico de som: Lucas;
presença de estudantes da ETEC, CIEJA, EMEF Chico Mendes, EMEF Benedito Calixto, EMEF Conceição Aparecida de Jesus.

\ 
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Em primeiro lugar, boa noite a todos! O que eu tenho que dizer aqui, é sobre a violência que eu
assisto nos jornais direto. Porque nós somos seres humanos, e quando eu falo ser humano, são os

homens. Nossas mulheres têm que ser respeitadas, e o homem não respeita, usa, abusa e bate.
A mulher faz de tudo o que a gente precisa, dá um conforto danado, e ele não sabe dar valor,

vai buscar o que está lá fora.
Vamos valorizar as mulheres, porque foi delas que nós viemos, se não fossem elas não estávamos

aqui hoje. A mulher tem que ser respeitada, meus pais me ensinaram assim, “seja homem, seja
digno, mulher é para ser respeitada, faz mais do que nós”.

A mulher passa a noite em claro, leva seu filho ao médico, e você não está nem aí, puxa os cabelos
e bate. Porque tá faltando homem de verdade e faltando leis. As leis do nosso país não
funcionam, jogam no lixo. Têm as melhores leis e não sabem aproveitar tudo o que têm.

Eu, graças a Deus, sou analfabeto, mas não sou burro. Eu olho, analiso, paro, penso, porque eu
vim de uma mulher, nasci na beira do rio,

nasci na mão de uma parteira e hoje estou aqui na capital.

Tenho 15 anos, sou negra com muito orgulho, e a minha deixa para hoje é das mulheres,
me desculpem os homens. Eu sei o que minha mãe passou, meus pais se separaram quando eu era
bem pequenininha. Quem trabalhou para dar o leite de cada dia foi minha mãe, pra mim e minha
irmã. Eu sou negra, com muito orgulho. Eu repito isso porque sou negra, filha de uma negra, tenho

uma avó negra... porque às vezes a gente assiste vídeos sobre a escravidão, olhando o filme eu sinto
a dor, olhando as chibatadas que cada negro levou, e também as mulheres sofreram.

Então, o que nós, mulheres, temos que fazer é nos unir. Em plano século 21, nós, mulheres, temos
que nos unir e fortalecer o feminismo, quanto mais mulheres tivermos, mais os homens vão ficar

enfraquecidos e não vão querer bater em mulher, porque vão ter mais de mil correndo atrás deles.

Tenho 16 anos, eu queria contar uma experiência pessoal. Minha avó foi casada com meu avô, e
antes de eu nascer ela sempre sofria agressão pelo meu avô.

Aí, quando ela descobriu que ele tinha traído ela, deu uma surra nela, tiveram que se separar.

= = = =-=-= = = = = = =-=-=-=-= = = = = = =-=-=-= = = 
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A cultura é muito responsável por esse machismo, coisa tosca que os homens são... Por exemplo, meu pai
vem de uma educação muito rígida, e minha mãe era uma adolescente fogosa, gostava muito de namorar
e paquerava muito. Meu avô, que era português, porque ela era muito namoradeira, chegou até a pisar no
pescoço dela. E ela ficou internada algumas semanas no hospital. Era uma característica de minha mãe,

mas eu amo ela do jeito que ela é.
E aí ela casou, e meu pai, na expectativa de que ela fosse virgem, a festa rolando, meu pai apto para

consumar a lua de mel, levou ela para o quarto, e aconteceu que ela não sangrou.
E aí meu pai, naquela cultura bem tosca: “vou te devolver agora” - imagina, ser devolvida!

E olha o que aconteceu, ela, na ânsia de se livrar daquela situação bem crucial,
foi no banheiro, pegou uma agulha e se feriu.

Tenho 33 anos, sou casada, tenho três filhos. A minha infância foi o oposto de tudo isso. Eu via o meu pai
bater na minha mãe todos os dias, de corrente, de pau, de revólver, cresci vendo tudo isso, tudo passou na

minha mente. Morei na rua devido a tudo o que o meu pai fez com minha mãe, e mesmo assim minha mãe
teve quatro filhos e não permitiu que nenhum saísse da escola. Eu sei o que é morar na rua, dormir na rua,

passar fome, porque tudo isso eu vivi, porém, eu coloquei na minha cabeça que minha mãe foi muito
guerreira, não permitiu de maneira nenhuma que os filhos não frequentassem a escola.

Ficávamos uma semana sem tomar banho, dormindo no banco da praça, na Cohab 2, mas nunca faltamos
na escola. Meu ensino fundamental foi todo aqui. Três mulheres e um homem, crescemos mulheres

guerreiras, todas são casadas, têm filhos. Porém, dos quatro, o meu irmão não quis seguir o mesmo padrão
de ensinamento de minha mãe. Hoje ele se encontra detido. Mas eu mostrei para os meus filhos que

devemos honrar e respeitar todos.

Eu queria parabenizar à Secretaria, Prefeitura, e você, palestrante Vera. Infelizmente nosso país
anda assim, diferente, fora do normal na vida de hoje... Começou com os antigos, da forma que

tanta gente falou aqui. Eu tenho exemplos disso na minha vida, da minha própria mãe, carregando
pedra para fazer a casa para a gente morar. Eu tinha cinco anos de idade, e é uma coisa grosseira

carregar pedra para construir o alicerce, senão não iria ter casa, porque meus avós,
naquela época, levavam as coisas dessa forma.

Porém, os tempos estão mudando. Eu quero voltar para a vida atual e dizer o que eu ouvi aqui da
menina que tem 33 anos e tem três filhos: parabéns, você é um exemplo que pode demonstrar para

todas as mulheres aqui hoje, sigam os caminhos dela, ela teve uma direção pela própria cabeça,
uma atitude, uma providência, olhando os caminhos bons e deixando os maus. Onde você estava

vivendo com sua mãe, era para você se perder nesse mundo...
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Gestão: Marília de Santis; Técnico de som: Antônio Marcos Lopes da Silva; presença de estudantes EJA Gonzaguinha e EJA Campos Sales

CEU HELIÓPOLIS - 27/8/2019 (Área de Cultura: José Genário Pereira de Araújo)
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Esta oficina foi inserida na programação da V Semana dos Direitos Humanos do CEU Heliópolis. Parabéns pela importante iniciativa!

Eu vivi com uma pessoa 16 anos, e com certeza, a mulher não pode viver com um homem 16 anos
ou mais do que isso e deixar fazer dela o que quiser, o que bem entender, bater com uma flor!
É uma coisa que a mulher não tem que aceitar, e isso aconteceu comigo. Eu tinha um marido,

graças a Deus não tenho mais, ele bebia, me batia, não vou mentir, o que tenho que falar, eu falo.
Chamei polícia, porque fiquei desorientada para me defender, quando ele ia me bater fui me

pegando com Deus e depois dei um empurrão nele para me livrar. Perguntei para uma pessoa aqui
do templo se eu deveria ter feito isso ou não, que disse “sim, você só não pode matar, mas

defender-se você tem que se defender”. Dezesseis anos de casamento, eu respeitei muito, e pelo que
fiz por ele, ele tinha que ter me tratado como uma rainha, porque eu fiz uma coisa que Maria fez

com Jesus, que foi lavar os pés, e eu fiz.
~ 
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CEU ÁGUA AZUL - 30/8/2019 (Área de Cultura: Beatriz Moraes)

Área de educação: Socorro; Auxiliar de Gestão: Alcides; Técnico de som: Carlinhos; presença de estudantes EJA e do Colégio Mariuma Buazar Mauad
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O filho espanca, o chacra cansa, homem que me espanca eu estou fugindo de homem. Cansamos
sim, a gente cansa de ser espancada, assediada e também violentada. Não podemos mais sair na

rua sem medo de ser abusada, enquanto o povo brasileiro finge que não vê nada.
Seus comentários na rua me enojam, e não vai achando que você vai ter moral para respeitar uma

mulher. E para de se achar o tal,  quantas vezes temos que falar que nosso corpo,
nós que estamos no comando.

Eu sou professor, e a gente ouve muito reclamação de aluna que o marido diz “você é velha, vai
fazer o que na escola?”, “vai lavar roupa, vai fazer janta”. E aqui, o maior número é de mulheres, a

aluna mais velha é a D. Benedita, de 78 anos, e a minha dúvida é o que fazer.
Trabalho com educação infantil há 20 anos, já avançamos um pouco. Na minha sala, deixo os

meninos brincarem com bonecas e tenho dificuldades com os professores que falam “você vai deixar
ele usar essa roupa?” - ainda é muito forte isso.

E na sua fala, quando você diz que é de pequeno que se ensina, será que tenho que dar mais
bonecas? Eu estimulo a criança, pega lá a boneca e vai brincar....

Boa noite, eu sou professora da Escola Estadual Mariuma Buazar Mauad,
meus alunos estão ali, em plena sexta-feira. Agradeço imensamente seu trabalho, o quanto é difícil

estudar nesse país, e, diante de tudo o que você expôs, até me emocionei com essa garota que
declama o cordel da Lei Maria da Penha. Tive vontade de levar ela para minha casa.

E aí, como professora de filosofia, tenho que pensar na questão política, o homem é um ser político,
como fala Platão, e o que é ser político? Nesse momento, em que estamos aqui participando,

fazendo a nossa política, e tantas ONGs fazem com carinho para salvar vidas, a gente vê liberação
de armas, autoridade desconstruindo tudo, e isso é muito perigoso.

Nós estamos no século 21, e “menino veste azul, menina veste rosa”? Falado pela maior autoridade
do país que nesse país não pode ter homossexuais, porque aqui não é país de gays, mas os homens
de países de fora podem vir fazer sexo com nossas mulheres? Todos os dias, em todos os momentos,

a gente precisa cada vez mais aproveitar esses espaços.

= = = =-=-= = = = = = =-=-=-=-= = = = = = =-=-=-= = = 

==================-========-= 
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Pelo Fim da Violência à Mulher
por Verônica de Sá Soares, 19 anos, série 2B, Escola estadual Mariuma Buazar Mauad

Alguns Homens acham que as mulheres vieram ao mundo pra estar agradando,
Quantas vezes teremos que falar que no nosso corpo somos nós que estamos no comando?

Falamos tanto,
Explicamos tanto, mas muitos não se tocam; HIPÓCRITAS!

A cada 10 segundos uma mulher é agredida,
Por inúmeras vezes ficamos feridas,

Nos deixam constrangidas,
Sequer deixam cicatrizar as feridas,

Não só no corpo mas na mente.
Não ache que estamos felizes mesmo quando estamos sorridentes.

A cada ano, 500 mil mulheres são espancadas por maridos ou namorados,
ou ex maridos ou ex namorados.

O fim pra ela geralmente paga com a vida,
E vem dizer que “isso foi por amor”,

Não acredito nesse papinho, senhor!
Vários planos que se torna tudo ilusão,

Ela pensa “foi a última vez, ele não vai mais fazer isso não, meu amor já não me bate mais”,
Mas cada dia sofre mais.

Infelizmente muitas só encontram a paz quando jaz.
Muda nada, menina boba, iludida, não sabe de nada da vida.

É muito importante que nós mulheres paremos pra entender que independente se está com alguém ou não,
a mulher sozinha é uma mulher por inteira e não metade,

Não ser submissa ao machista covarde.
Temos que fazer que o nosso limite seja respeitado

E não aceitar relacionamento forçado.
Viver de aparência não diminui a opressão,

Pelo contrário apenas piora a situação.
Ter autoestima e de forma séria esbravejar “Não vou aceitar uma situação de violência dentro do meu lar”.

As mulheres pretas que têm a carga dobrada, triplicada, nunca mais serão amordaçadas,
Estamos nos informando, avançando,

Contra postura machista aqui nós estamos.
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Técnico de som: Washington; presença de estudantes EJA e EMEF João XXIII

CEU UIRAPURU - 3/9/2019 (Área de Cultura: Adellaide Schmidtt)

Sou professor da Escola João XIII. Tenho alunas com idade de 30 a 70 anos.
Hoje eu pude perceber o silêncio de todas elas.

A maioria sofreu violência, e hoje em dia estão retornando para a escola para serem
alfabetizadas. Não tenho dúvida de que a autoestima cada vez mais vai melhorando,

a partir do momento em que elas começaram a aprender.
Muito obrigado, eu tinha que falar isso, elas ficaram em silêncio, mas eu falei.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
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CEU PAZ - 5/9/2019 (Área de Cultura: Luis Felipe Brandão)

Técnico de som: Josué Soares Rocha Júnior; presença de estudantes EMEF I - por serem todos(as) menores de idade, não estão sendo divulgadas fotos de estudantes.
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CEU JAGUARÉ - 10/9/2019 (Área de Cultura: Noêmia)

Gestão: Lucilene; Técnico de som: Renê; estiveram presentes integrantes do Fórum de Mulheres da Zona Oeste e do Projeto Palco.
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Tem sido destruído tudo o que nós construímos, e a gente tem que viver tudo isso...
O processo da construção foi lento, levamos muito tempo para tentar construir com acordos,

participação social, caminhando para o participativo com respeito, às vezes sim e às vezes não.
Mas é uma questão de ética. Foi feito devagar para permitir que as pessoas entrassem, e hoje está
tudo tão rápido que não dá tempo nem das pessoas se mobilizarem. Tem que se mobilizar para dez

frentes diferentes. A gente esquece a história que a gente tem, o nosso país com mais tempo de
escravidão...  as pessoas não entenderam.

A gente está vendida como sistema de comunicação. Descobriu-se que essa vontade de falar mal,
de xingar, de expor ao ridículo, é um desejo de um mal não resolvido, está dentro da gente de uma

maneira mal trabalhada. Foi feita a campanha, foi eleito e nem dá para discutir o mérito, e de
repente vem uma pessoa que abre a porteira da insanidade e solta tudo, um afrontando o outro.

O xingamento não é uma coisa qualquer, dá para passar outras coisas embaixo do pano. A
Reforma da Previdência é uma troca de dinheiro dos mais humildes para os mais ricos. Não existe
crise no país, continuam ganhando mais o tempo todo, e para os pobres é uma transferência do

tal do dinheiro, isso tá passando enquanto a gente está cedendo aos desejos, e de alguma
maneira as pessoas estão se satisfazendo com a fala

desse presidente que representa quem o elegeu.
Essas pessoas estão satisfeitas, algumas estão com vergonha dele, e essas vão repensar mais a

imagem da mulher que já vinha com o Temer, que a mulher era a recatada do lar. Não tinha uma
ministra, perdemos o Ministério de Políticas para as Mulheres, é uma longa conquista, a Lei Maria

da Penha é a terceira maior Lei do Mundo, o Brasil executando uma política pública,
desenvolvendo há 30 anos, e de repente tudo é destruído.

A gente chegou no ministério com uma promessa de governo desde o Lula, da Dilma, e aí a gente
perde, é frustrante. Tem que ter esperança e tentar refazer a democracia, para rever histórias e

valores que não foram bem trabalhados. Esse é um movimento próprio da democracia,
avança, volta, foi lá para a Idade Média e volta de uma forma muito mais consolidada,

se unindo bastante, dando as mãos.

= = = =-=-= = = = = = =-=-=-=-= = = = = = =-=-=-= = = 
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CEU PARQUE ANHANGUERA - 17/9/2019 (Área de Cultura: Arnaldo)

Técnico de som: Sérgio. Participaram professoras(es) do CEI.

Foi um grande choque ver a notícia do assassinato da garota Raíssa Dadona, de 9 anos, em 29/9/2019, pois ela, sua mãe e seu irmãozinho estiveram

presentes na oficina realizada poucos dias antes. Ambas colaboraram com a distribuição do folder do projeto para as demais pessoas do CEU.
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CEU SÃO MATEUS - 23/9/2019 (Área de Cultura: Michelle)

DRE São Mateus: Tatiane de Paula; Técnico de som: José Luís. Participaram estudantes EJA.
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CEU JAMBEIRO - 16/10/2019 (Área de Cultura: Rita Beatriz Boranga)
Técnico de som: Rogério
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CIEJA PAULO EMÍLIO VANZOLINI (CAMBUCI) - 17/10/2019

Assistente pedagógica e educacional: Daniela Cavalcanti G. Miyazato; Assistente de coordenação geral: Denise Ap. Felipe de Abreu.

Estiveram presentes estudantes do curso de alfabetização e do ensino fundamental 2.

Agradecimento especial ao professor Antônio Donizete dos Santos que realizou a gravação em vídeo de todo o evento.

Trata-se de uma oficina extra realizada por solicitação da Secretaria Municipal de Educação.
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Gostei muito desse cordel sobre a Lei Maria da Penha porque uma menina tão pequena, tão
nova,  entender toda essa questão de violência . São situações que às vezes a criança não tem
estrutura para passa por isso e tem dificuldade de se expressar. Com relação às estatísticas de
estupro, que a maioria tinha apenas até13 anos, é muito triste porque na maioria das vezes, é

alguém muito próximo, do convívio. Isso é covardia, porque a criança tem confiança na pessoa.

Eu vim falar tanto sobre gay que é tão afeminando e
outros que não são tão afeminados e sofrem menos. Eu que não sou tão afeminado,

mesmo assim sofro dentro ou fora da escola.
É  importante falar que o hetero tem na cabeça dele, não estou generalizando,

mas a maior parte deles é que os gays, trans tanto faz, não valem nada, não têm o seu valor e
não tem capacidade. É uma pessoa que é excluída mesmo.

O heterossexual acha que está em cima da cabeça, que ele é um príncipe, não se deixa chegar a
nada, nem com trans, nem com gays. Acho importante falar que o heterossexual

tem que olhar de uma outra forma, porque essas pessoas
têm sua história e tem todo o seu valor pessoal por dentro.

Para minha família foi relativamente muito difícil a aceitação, porque nenhum pai ou mãe
gostaria de ter um filho homossexual. Para o meu pai, eu nunca precisei falar que eu era gay,

porque infelizmente ou felizmente, ele viu a minha evolução de criança até agora.
Já a minha mãe não conviveu muito com isso, e quando comecei a conviver fui falar para ela e

para o meu pai, foi mais difícil. Meu pai me respeita, mas fala que eu sou um hominho gay.
Ele respeita meu parceiro. São as duas pessoas que me respeitam.

Uns dias atrás, eu até coloquei nas redes sociais, para alertar as pessoas trans como eu, que
pedofilia é crime. Saber que se envolver com pessoas menores é um crime inafiançável.

Então, quando um menor nos procura, o que podemos fazer? Temos que denuciar?
[Palestrante: A pessoa adulta não pode aceitar, porque é ele que

será responsabilizado criminalmente].

-~=====~====~== ■ 

= == = = = = = = == == == = = = = = = == == == = = = = = = = 
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Não é fácil a gente falar dessa situação. Graças a Deus hoje já estou livre do que eu passava antes.
Mas é muito difícil, porque às vezes as pessoas falam que a gente está apanhando porque gosta de

apanhar. Você ama tanto esse homem que você fica com ele. Só que não é dessa maneira, pois só
quem está dentro de casa convivendo com aquela situação é quem sabe. Eu sofria muito. Tenho

quatro filhos e sofria muita violência do meu ex-marido. A gente fica sem ação porque ele
ameaçava, porque quando ele me batia, ele podia ser preso, mas quando ele saísse de lá, ele me

matava e ameaçava matar os filhos dele. Então, a gente fica uma pessoa que não dá para explicar
como a gente fica, tão sem ação, tão subordinada, tão humilhada que a gente parece que não vê o

outro mundo. Quem me libertou mesmo foi Deus, porque eu não tinha coragem, eu tinha tanto
medo daquele homem. Ele chegava em casa bêbado, falava para não fazer barulho. Além de me

bater, ele batia também nos meus filhos. Uma vez ele bateu tanto na filha, dos pés até a cabeça, ela
estava ficando mocinha e até hoje ela sente dor nos seios. Eu apanhei tanto, tanto daquele homem,
mas graças a Deus, hoje estou aqui, consegui criar os meus filhos sozinha, com ajuda de Deus.Uma
vez eu corri naquela igreja na praça da Sé com meus filhos para ver se eu conseguia alguma coisa.

Falei até com o padre e ele disse que não podia fazer nada. Meu marido tinha comprado um
revolver  e disse que ia me matar e ia matar as minhas filhas. E eu tinha que aguentar tudo. Às vezes
ele me batia e eu trancava a porta. Tinha 15 dias que eu tinha ganhado minha filha, e ele me batia
de chute. E estava com minha barriga aberta. As crianças vão crescendo e vão vendo aquilo ali, tão

temeroso. As minhas filhas são sadias, mas uma delas teve problema no relacionamento e eu sei que
foi por esse problema do meu casamento. Tive que cuidar de duas crianças, minhas netinhas, porque
também o marido batia nela. E eu ia com unhas e dentes, dizendo que eu apanhei mas minhas filhas

não vou deixar apanhar. A dor é maior quando querem fazer alguma coisa com o filho da gente.
Ele queria matar a minha filha e eu sem  saber o que fazer. Estou chorando aqui porque  é muita

emoção quando a gente passa por esses processos de  faca, revólver, chute, tentativas de quebrar os
meus dentes. E o pior é que além de fazer tudo isso, a gente aceitar um homem desse na cama,

porque se eu não aceitasse ia ser pior. Hoje sou uma mulher que venci. Ele mora aqui perto numa
baixada com uma mulher. Quando ele passa perto eu agradeço a Deus, porque estou viva, criei

meus filhos e hoje estou aqui, dando risada e contando minha história.
Uma vida sem violência é possível sim.
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Hoje eu sou casada pela segunda vez.No meu primeiro casamento, o meu ex-marido usava a
religião para que eu não me separasse dele. Falava que separação era coisa do diabo, e não

podíamos nos separa. Ele me roubava, me insultava, mentia e fazia tudo isso usando o nome de
Deus. Até um dia que ele me chamou de louca e levantou a mão para mim. Só que aí eu fui mais

louca que ele. Ele não chegou a me bater, porque quem bateu fui eu. Eu tomei uma atitude.
Muitos homens fazem isso de usar a religião para abusar das mulheres. E eu tinha vergonha, não

contava para ninguém o que eu estava passando, mesmo doendo muito. Quanto eu decidi me
separar, as pessoas diziam para não fazer isso porque ele era tão gentil. É que não viam o que se
passava entre quatro paredes, porque a pessoa só vê de fora, não vê o que se passa lá dentro.

E quando eu me separei, já tinha deixado a religião. Mas pelos membros da religião eu fui
considerada puta, safada, porque eu  larguei aquela vida que me fazia mal. Até hoje as pessoas
daquela religião não olham na minha cara. Só que hoje eu vivo um casamento feliz, tenho uma

vida feliz , meu marido me respeita, faz a parte dele lá em casa, lava, cozinha. Eu tive que dar um
basta para ser feliz . Então o que eu recomendo se você está sofrendo, está acontecendo alguma
coisa, dê um basta, não importa o que s pessoas vão falar de você, o importante é você ser feliz.

Eu dei um basta e hoje eu agradeço a esse basta que eu dei .
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Este livro foi deixado de presente em uma das oficinas realizadas, sem a identificação da pessoa. A capa e a contracapa estão aqui reproduzidas.
A obra contém discussões de fatos vividos, lidos, testemunhados e/ou ouvidos nas fases de meninas e mulheres, nas oficinas de formação de novas

escritoras realizadas para a escrita do livro Do Silêncio para  Fora.

GRITO GRITADO 
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A EQUIPE DE TRABALHO DA ASSOCIAÇÃO MULHERES PELA PAZ
Dra. Vera Vieira (palestrante), Walkíria Lobo Ferraz (secretária), Margarete Gonçalves e Rodrigo Perini (assistentes)
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RED DE EDUCACIÓN POPULAR ENTRE MUJERES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Caja de Herramientas de Metodología y técnicas de Educación Popular Feminista 

 

MATERIALES APORTADOS POR LAS SOCIAS INCLUIDOS EN LA CAJA DE HERRAMIENTAS 

Categoría Violencia contra las mujeres – Construcción de paz 

  

Material didáctico producido y trabajado por las organizaciones durante las prácticas de Educación Popular Feminista EPF 

Organización País Tipo de material Año de 
producción/ 
publicación 

Temática/s abordada/s Contexto, enfoque y proyección del 
material  

Aporte a la EPF Responsable/s Categoría 

ASSOCIAÇÃO 
MULHERES 
PELA PAZ 

Brasil Cartilla 

Cultura de la paz 
para enfrentar la 
violencia contra 
las mujeres 

2019 Conceptos de paz y de 
violencia, legislación 
brasilera sobre la violencia 
de género, lenguaje 
incluyente, nueva mujer y 
nuevo hombre, campaña 
lazo blanco, educación 
popular feminista, métodos 
y técnicas de EPF, escala 
de género. 

La publicación es un instrumento de 
multiplicación que contiene la trayectoria 
teórica y práctica del ciclo conferencia-
taller “Promoción de una cultura de paz en 
la lucha contra la violencia hacia las 
mujeres y las niñas” Las actividades se 
realizaron en 2019 y fueron dirigidas a 
mujeres y hombres de las comunidades de 
las 46 unidades de las CEU -Centros 
Educativos Unificados-, ubicados en las 
afueras de la ciudad de São Paulo. 
 

Reconoce y hace 
visibles la 
experiencia y los 
saberes de las 
mujeres con las 
que interactúan, 
tanto en lo teórico 
como en las 
prácticas de vida 
social, laboral y 
personal.    
 

Vera Vieira Violencia 
contra las 
mujeres – 
Construcción 
de paz 
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El documento busca desconstruir 
imaginarios y estereotipos acerca de las 
concepciones androcéntricas de lo 
femenino y la masculino, los roles de 
género y las relaciones de poder entre los 
géneros. Registra conceptualizaciones 
feministas derivadas de la experiencia de 
las Asociación de Mujeres por la Paz en su 
proyecto de construir cultura de paz como 
camino a enfrentar la violencia contra las 
mujeres, así como la puesta en práctica de 
pedagogías feministas.    

CEDEAL 
Centro 
ecuatoriano de 
desarrollo y 
estudios 
alternativos 

Ecuador Folleto 2. 

Derecho a vivir 
libre de Violencia 

 

2019 Derechos Humanos, 
violencia, violencia 
intrafamiliar 
 

La publicación forma parte del proyecto de 
cooperación internacional para el 
desarrollo “Mejora de la calidad de vida de 
la población indígena mediante 
emprendimientos que favorezcan la 
participación de las mujeres en igualdad 
de oportunidades” 
Ejecutado por la Red de Turismo 
Huataraco Suno -RETHUS- con el apoyo 
de la Asociación para la Paz y el 
Desarrollo, en alianza con organizaciones 
locales de mujeres, y, el apoyo financiero 
de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo AACID   
Desarrollado en el marco de la Escuela 
Ciudadana de Derechos y Democracia, 
proyecto institucional de CEDEAL 
”Programa Mujer conoce tus derechos”.  
Talleres secuenciales aplicados durante 
2018 y 2019 

Aporta, mediante 
actividades de 
formación entre 
mujeres, al auto 
(re)conocimiento 
y autovaloración 
de las mujeres; a 
hacer visible la 
diferencia sexual, 
y, a la 
comprensión de la 
construcción 
social del género 

Patricia Gálvez Violencia 
contra las 
mujeres – 
Construcción 
de paz 
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CENTRAP 
Centro de 
Apoyo Popular 

Colombia Cartilla 

Participazando 
 
 
 

2019 La participación de las 
mujeres desde el enfoque 
de género, herramientas 
para la construcción de 
comunidad y saberes 
comunitarios 

Guía metodológica para el desarrollo de la 
propuesta pedagógica ParticiPAZando 
que puede ser desarrollada por 
comunidades de base campesinas, 
afrodescendientes indígenas o urbanas y 
se fundamenta en los principios de la 
Educación Popular y las pedagogías de 
género.  
El Proyecto Participazando se dirige a 
Mujeres y jóvenes víctimas para su 
reconocimiento como agentes de 
construcción de paz y resolución de 
conflictos y cuenta con apoyo financiero 
del Fondo Multidonantes de las Naciones 
Unidas para el sostenimiento de la paz 

Re(conocimiento) 
de la vivencia de 
diferentes 
expresiones de la 
violencia, por 
parte de las 
mujeres y de sus 
territorios.  

Apoyo y 
fortalecimiento de 
capacidades y 
habilidades 
resilientes de 
mujeres y jóvenes 
victimas para 
enfrentar y 
transformar esa 
realidad.     

Equipo Centrap: 
Ana Cristina Pino 
Cabrera 
(Coordinadora del 
proyecto) 
Juana María 
González 
Melaine Tatiana 
Artunduaga López 
José Darío Díaz 
Rodríguez 
Fanny Gómez 
Juliana Nates 
Marta Cecilia de la 
Rosa 

Violencia 
contra las 
mujeres - 
Construcción 
de paz 

Módulo 1. 

ParticiPAZando 
desde el enfoque 
de género 

Conceptos básicos del 
enfoque de género, 
pedagogías de género, 
derechos de las mujeres,  
masculinidades 
corresponsables 
 

Módulo 2. 

Cartografía social 
como herramienta 
para analizar las 
conflictividades y 
dibujar sueños 
desde los saberes 
comunitarios 

Cartografía social, 
metodología de la 
cartografía social, 
realización de mapas, 
imaginar una realidad para 
la convivencia libre de 
violencias  

CODACOP 
Corporación 
para el 
desarrollo de 
organizaciones 
populares 

Colombia 
   

Cartilla 

Observatorio de 
Derechos 
Humanos 
y Violencias de las 
Mujeres 
Indígenas 
de la Çxhab Wala 
Kiwe 

2021 La estrategia del 
observatorio como 
herramienta política. 
Propuesta de observatorio 
de derechos humanos de 
las mujeres indígenas del 
norte del cauca para hacer 
monitoreo, análisis y 
seguimiento de los casos de 
violaciones a sus derechos 
e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario 
(DIH) 

Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca Çxhab Wala Kiwe, 
Territorio del Gran Pueblo con apoyo del 
Fondo Multidonante de las Naciones 
Unidas para el Sostenimiento de La Paz. 

Observación, 
estudio y 
tratamiento, 
mediante 
procesos 
formativos entre 
mujeres,  de la 
realidad que 
afrontan las 
comunidades 
indígenas del sur 
occidente de 
Colombia y en 

CODACOP  
Con el apoyo 
solidario de 
Fastenopfer Suiza 

Violencia 
contra las 
mujeres – 
Construcción 
de paz 
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Pautas para el registro y 
atención de casos. 

particular sus 
mujeres.   

Cartilla 

Enrútate en la 
Transformación 
del campo.  

Punto 5° del 
acuerdo de Paz 
entre el gobierno 
Nacional y las 
FaRC-EP, 2016 

2018 Generalidad sobre el 
Sistema Integral de Verdad 
Justicia Reparación y No 
Repetición -SIVJRNR-; para 
lograr acciones viables 
contextualizadas a las 
necesidades en los 
territorios, encaminadas a la 
participación y garantía de 
los derechos de  
las víctimas del conflicto 
armado   
acuerdos de Paz 

Caja de herramientas. Construcción de 
Paz. Fase 3 de 10 años 

Folleto 

Voces, sueños y 
propuesta para la 
paz. Mujeres 
Indígenas de la 
Cxhab Wala Kiwe 

2014 Visión de paz para las 
mujeres, caminos 
recorridos en el  
proceso de tejer la paz, 
propuestas para la paz 
duradera y sostenible y para 
Colombia, propuestas del 
movimiento indígena, 
propuestas de las mujeres 
colombianas. 
 

 

Esta publicación recoge las voces y 
pensamientos de las mujeres indígenas y 
reconoce algunas de las acciones que, 
durante todos estos últimos años, han 
desarrollado mientras caminan el Gran 
Territorio del Pueblo Nasa del norte del 
Cauca. 

Las comunidades indígenas que habitan 
este territorio son de la etnia nasa, un poco 
más de 110,000 personas. 

En el Programa Mujer del Tejido Pueblo y 
Cultura de la Asociación de Cabildos 
Indígenas del Norte del Cauca – ACIN 
Participan mujeres de 20 resguardos, más 
de 100 grupos de mujeres articuladas en  
experiencias de formación, producción, 
trabajo en las huertas tull, defensa del 
territorio, defensoras de derechos 
humanos, comunicación, jurídicas, etc. 

Tejido Mujer y 
Familia ACIN 

Janeth Lozano 
 

Folleto 

Rutas para 
salvaguardar 

Sin fecha 1. Contexto que reta a 
fortalecer prácticas de 
protección. 

En la lucha por la permanencia de los 
pueblos nasa, las mujeres han sido 
guardianas de la vida, de las prácticas y 

CODACOP 

Janeth Lozano 

Violencia 
contra las 
mujeres – 
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nuestras vidas. 
Protocolo de 
protección 

2. La protección que brinda 
el Estado. 

3. La protección para las 
mujeres nasa. 

4. Salvar las vidas propias y 
colectivas. 

5. Herramientas para 
construir protocolos 
propios de cuidado.  

6. Marco legislativo para la 
protección y salvaguarda 
de las personas y los 
pueblos. 

 

los saberes que, a pesar de la crueldad de 
la dominación colonial han logrado que la 
gente nasa habite, perviva y siga 
resistiendo.   
Las mujeres en la resistencia son una 
realidad viva, son líderes, cabildantes, 
defensoras del territorio, de los derechos 
indígenas y de los derechos de las 
mujeres. Esta posición les ha traído 
amenazas, persecución, y asesinatos por 
atreverse a cruzar el límite, del trabajo 
doméstico y del cuidado al trabajo político 
organizativo. 
Por ello se han convocado a reflexionar y 
a construir sus propias rutas o caminos 
para cuidarse y seguir con vida y a salvo 
de las  
agresiones y violencias. Resultado de ello 
es la estrategia de protección. 

Construcción 
de paz 
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	Página en blanco

	Materiales VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - CONSTRUCCIÓN DE PAZ
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