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Boneca de pixe – cena carioca de Ary Barroso e Luiz Iglesias – 1938. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0912272/CA



 150 

A preta do Acarajé – cena típica baiana de Dorival Caymmi – 1939. 

O que é que a baiana tem? – samba típico baiano de Dorival Caymmi – 
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