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Fundação Oswaldo Cruz – Arquivo Radio Sociedade  

A. 01-0141 
A. 01-0161 
A. 02-0040 
A. 03-0607 
A. 03-0609 
A. 03-0663 
 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – RIOURBE 

 

 

ENTREVISTAS: 
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Profa. Maria Yedda Leite Linhares 

Prof. Silas Ayres de Mattos 

Profa. Cristina Fontoura 

Profa. Regina Maria Castelo Branco 

 

VISITAS: 

Universidade Federal do Ceará – Exposição Permanente sobre Folclore: Renda de Bilro. 


