
COLABORADORES

Adriana Piscitelli. AntropOloga, pesquisadora do Unicamp, coordenadora do %deo de
Estudos de Género-PAGU, da mesma universid ad e. Tern realizado pesquisas e publicadotextos que
abordam, numa perspective de gênero, diversos temas: familia, sexualidade, memOria, adolescen-
cia, midia e perspectives teOricas feministas.

Ana Cristina Gonzólez Velez. Medico, feministaeassessora do DirecciOn Ejectuvidade Profamilia
(Colombia) em direitos sexuais, reprodutivos e gênero.

Bila Sod. Doutora em Sociologia, professora do Departamento de Ciéncias Socials do IFCS/UFRJ,
organizadora das coletaneas 0 Trabalho Invisfvetestudos sobre trabalhadores a domicillo no Brasil,
Ed. Rio Fun do, Rio de Janeiro, 1993 (com Alice de Paiva Abreu) eNovos ahares:mulheres e relacOes
de genero no Brasil, Funclacao Carlos Chagas/Marco Zero, Salo Paulo, 1994 (corn Cristina Bruschini)
e de varios artigos sobre feminismo e relagOes de gènero no trabaiho.

Carlos Alberto Messeder Pereira. AntropOlogo, professor e pesquisador da Escola de Com uni-
cacao (UFRJ), coordena o NOcleo de Estudos e Projetos em Comunicacao (NEPCOM) - ECO/UFRJ
- e edita a Revista Lugar Comum - Estudos de midia, cultura e democracia.

Daniela Knauth. Doutora em Antropologia pela Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
Professora do Departamento de Medicina Social e do Programa de POs-graduacao em Antropologia
do Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pesquisadora do NUPACS (NOcleo de Pesquisa em
Antropologia do Corpo e da Sa0cle). Trabalha na area de sexualidade e Aids.

Debora Diniz. AntropOloga, pesquisadora do Wide° de Estudos e Pesquisas em Bioêtica
(NEPeB) da Universidade de Brasilia e membro da diretoria da Sociedade Brosileira de Bioetica (SBB).

Deis Siqueira. Doutora em Sociologia pela Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, 1984.
Profa do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasilia e Coordenadora da pesquisa
Sociologia das Ad esOes- UnB/CNPq. Desenvolve pesquisas em sociologic rural, relacOes de gènero
e novas religiosidades. Ultimo publicacao: organizacao, juntamente corn Lourdes Bandeira, do
Revista Sociedade e Estado - Feminismos e GO neros, vol. XII, n° 02, Brasilia, UnB, 1998.

Dulce Quental. Cantora e compositors, formada em jornalismo pela Faculdade da Cidade.
Alem de escrever letras para mOsicas inicia uma nova atividade colaborando corn resenhas pare
jornais e revistas.

Flóvia Piovesan. Professora de Direitos Humanos e de Direito Constitucional da PUC/SP, mestre
e doutora em Direito Constitucional, visiting fellow do Harvard Human Rights Program (1995),
procuradora do Estado, coordenadora do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos da Procuradoria
Geral do Estado de Sao Paulo, membro do CLADEM e Conselheira do Conselho Estadual da
Condicao Feminina.

Hildete Pereira de Melo. Nascida no Nordeste Brasileiro, vive no Rio de Janeiro desde 1970,
casada, com três filhos. Doutora em Economia, professora da Faculdade de Economia da Universi-
dade Federal Fluminense desde 1973. Consultors das NacOes Unidas, FAO e IPEA. Publicou artigos
e capitulos de livros nacionais e internacionais sobre gênero/mercado de trabalho e histOria
econOmica. Militante feminista desde 1976, foi membro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher
(1985-89).

Isabel de Andrade Fortes. Psicanalista, mestre em Psicologia arnica pela Puc-Rio, doutoranda
em Teoria Psicanalitica da UFRJ, cursista da Sociedade de Psicandlise !racy Doyle. Tern vórios artigos
publicados em revistas especializadas de Psicandlise.



Lourdes Bandeira. Doutora em Sociologia pela Universitê Rene Descartes, Paris V, 1984. Profa do
Departamento de Sociologia da Universidade de Brasilia e membro do Wide° de Estudos sobre a
Mu!her- NEPEM \ UnB. Desenvolve pesquisas sobre relacOes de genero, violôncia e religlosidade no
espaco urbano. Ultima publicacdo: organizacao, juntamente corn Deis Siqueira, da Revista Socie-
dade e Estado - Feminismos e Gôneros, vol. XII, n° 02, Brasilia, UnB, D. de Sociologia, 1998.

Magali Gouveia Engel. Professora do Departamento de HistOria d a UFF. Mestre em HistOrla (UFF,
1985) corn a dissertacao Meretrizes e Doutores: o saber medico sobre a prostituicao, RJ, 1840-1890
(publicada pela Brasiliense, 1989); Doutora em HistOria Social da Cultura (UNICAMP) corn a tese A
Loucura no Cidade do Rio de Janeiro: ideias e violências, 1830-1930. Atualmente desenvolve a
pesquisa Paixao e Crime: urn estudo dasrelacaes de g6nero no Rio de Janeiro, 1890-1930, financiada
pelo CNPq.

Maria Luiza Heilborn. AntropOloga, professora adjunta do Institute de Medicina Social, bolsista
do Programa Prociéncia da UERJ e autora junto corn Michel Bozon do artigo Les Caresse et les Mots:
('initiation amoureuse a Rio de Janeiro et 6 Paris. Terrain, n. 27, Paris, 1996, p. 37-58.

Maria Lygia Quartim de Moraes. SociOloga e Professora Livre-Docente em Sociologia da
UNICAMP; doutora em CiOncia Politica pela USP; pesquisadora do CNPq e do NUcleo de Estudos de
Gênero - Pagu. Especialista em sociologi a classica. Suaspesquisas atuais relacionam-se aotema dos
direitos humanos e da cidadania.

Maria Rosa Lombardi. SociOloga, mestranda em Educacao pela UNICAMP/SP, pesquisadora
visitante na Equipe de Relagaes de Género, da Fundacao Carlos Chagas.

Manilla Pinto de Carvalho. Professora na Faculdade de Educagao da USP. Doutora em
Educacao pela mesma faculdade. Temas de interesse: educcioao e relacaes de gènero; trabaiho
docente no Ensino Fundamental; masculinidades e feminilidades nas politicos educacionais e na
escola. Ultima publicacdo: Género e Trabalho Docente: em busca de urn referencia] teórico. In:
BRUSCHINI, C.; HOLANDA, H. (orgs.). Horizontes Plurais: novos estudos de género no Brasil. Sao Paulo:
Ed. 34 /Fund. Carlos Chagas, 1998.

Miriam Goldenberg. Doutora ern Antropologia Social pelo Programa de POs-Graduccao em
Antropologia Social do Museu Nacional - Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora do
Departamento de Antropologia do Instituto de Filosofia e Cienclas Socials- Universidade Federal do
Rio de Janeiro e autora de Toga Mulher Melo Leila Diniz(R.J., Editora Record, 1995);A Outra: estudos
antropolOgicos sobre a identidade da amante do homem casado (R.J., Editora Record, 1997) e A
Arte de Pesquisar como fazer pesquisa qualitativa em cies ncias socials (R.J., Editora Record, 1997).

Miriam Pillar Grossi. Doutora em Antropologia pela Universidade de Paris V; realiza seu pOs-
doutorado junto ao Laboratoire d'Anthropologie Sociale do College de France em Paris. Dirige o
Nixie° de Género e Subjetividade do LaboratOrio de Antropologia da Universidade Federal de Santa
Catarina. Publicou artigos sobre feminismo no Brasil, violOncias contra mulheres e contra grupos
minoritarios, sobre o ensino e a formacdo na area de Oiler° e na Antropologia. Organizou, junto corn
Joana Maria Pedro e Maria Regina Lisboa, duos coletaneas de estudos de género: urn nOrnero
especial da Revista de Ciancias Humanas da UFSC - Fazendo Ge nero (vol. 15, n. 21, abril, 1997) e o
livroMasculino, Feminino, Plural. FlorianOpolis: Editora das Mulheres, 1998. Pesquisa a contribulado das
mulheres a HistOria da Antropologia Francesa do seculo XX.

Ondina Fachei Leal. PhD em Antropologia, Universidade da California, Berkeley (1989). E
professora titular do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
coordena o NUPACS (Niicleo de Pesquisa em Antropologia do Corpo e da SaUcle), PPGAS-UFRGS e
e professora orientadora do Mestrado e Doutorado do PPGAS da UFRGS.



Rachel Soihet. Professora Titular do departamento de HistOria da Universidade Federal
Fluminense. E autora dos livros: Condigö o Urbana e Form as de Violencia -mulheres pobres e ordem
urbana (1890-1920). Rio de Janeiro: Forense Universitória, 1989;A Subversäo pelo Riso:estudos sobre
o carnaval carioca da Belle Epoque ao tempo de Vargas. Rio de Janeiro: Ed. Fundacdo
Vargas, 1998. Escreveu diversos artigos sobre a histOria das mulheres, entre eles HistOria, Mulheres,
Genero: contribuicOes para urn debate. In: Genero e Cié ncias Humanas. Desafio as Cie ncias desde
a Perspectiva dos Mulheres, Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1997.

Sandra G. Unbehaum. E mestranda em Sociologia (USP), assistente de pesquisa da Fundacdo
Carlos Chagas. Autora de varios artigos, entre os quais: A Desigualdade de GO'nero nas RelacOes
Parentais: o exemplo da custOdia dos filhos (In: ARILHA, M., UNBEHAUM RIDENTI, S. G. e MEDRADO, B.,
orgs.). Homens e Masculinidades: outras palavras. Selo Paulo: Editora 34/ECOS, 1998) e co-autora do
Tesauro para Estudos de Genero e sobre Mulheres, Sao Paulo, Fundacdo Carlos Chagas/Editora 34, 1998.

Sin& Carrara. AntropOlogo, professor do Institute de Medicina Social, autor de Tributo a Venus,
a Luta Contra a SIfilis no Brasil da Passagem do Seculo aos Anos 40, Rio de Janeiro: Fiocruz, 1996; e
Crime e Loucura, oSurgimento do ManicOmioJudiciOrio na Passagem do Seculo. Rio deJaneiro/Sdo
Paulo: Eduerj/Edusp, 1998.

Sheila Rowbotham. Professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Manchester,
Grd-Bretanha. E militante do movirnento feminista desde os anos 60, tern uma importante producao
sobre a histOria das mulheres que inclul, entre outros, Women, Resistence and Revolution (1972),
Hidden from History (1973), Woman's Counsciousness, Man's World (1973), Women in Movement
(1993), Dignity and Daily Bread (1994) e A Century of Women: the history of women in Britain and the
United States (1997). Estdo traduzidos para o portugues: Alern dos Fragmentos e A Console- ncia do
Mulher no Mundo do Homen.

Sonia E. Alvarez. Professora de politica comparada na Universidade de California, Santa Cruz.
E autora de Engendering Democracy in Brazil: women's movements in transition politics (Princeton,
1990) e co-organizadora de The Making of Social Movements in Latin America: identify, strategy, and
democracy, corn Arturo Escobar (Westview, 1992) eCulturesof Politics/Politicsof Cultures. re-visioning
Latin American social movements, corn Evelina Dagnino and A. Escobar (Westview, 1998). Seus
ensaios sobre feminismos, movimentos socials e democratizacdo foram publicadosemSigns Feminist
Studies, Revista Estudos Feministas, Debate Feminista, Estudios Latinoamericanos, International
Feminist Journal of Politics e em verlas coletâneas.
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