
basta no fim de cada refei~ao.

E lembrai-vos que 0 papa Leao XIII toi urn grande poeta, que
escreveu em sonoros e belos versos latinos a higiene da mesa, CU

jas noc;Oes gerais aqui resumo para 0 vosso uso.

Concli~es para uma boa digestlo
Uma das prlmeiras condi~Oes para uma boa digestao e que os

alimentos sejam bem trlturados na boca. A mastig~o e uma das
mais importantes fun~i5es digestivas. Epara reduzir a migalhas os
alimentos s6lidos que servem os dentes. Pouca gente sabe comer,
porque pouca gente sabe para que serve uma boa dentadura.
Quase todo mundo come as pressas, engolindo os bocados sem
mastlgar. Centenas de individuos queixam-se de dispepsia, porque
jamais pensaram em aproveitar os seus dentes. E sobretudo no
comercio que mals abundam os mo~s dispepticos, vitimas da im
pertin@nda dos patmes, que nao Ihes concedem sufidentes mlnutos
para mastigar. E na saliva que reside a ptialina, possante fermento
que digere 0 pao, 0 arroz, 0 feljao, os farinaceos, tOOos os hidratos
de carbono ricos em amido. Nao pode haver dlgestao perfeita se os
alimentos nao torem bem insalivados. Os alimentos devem chegar
ao est6mago ja bern preparados pela saliva. No est6mago 05
aguarda 0 suco gastrico, composto de tr@S energicos agentes: a
pepsina, 0 acido cloridico, 0 labefermento. 0 trabalho da dlgestao
no est6mago dura cerca de quatro horas. 0 est6mago e dotado,
sobretudo nas aves, de uma possante musculatura, que Ihes per
mite executar extensos movimentos a fim de bem caldear a massa
alimentar e nao deixar particula alguma sem sofrer a a~o do suco
gastrico. A massa chama-se quimo do momento que esta bern aci
dificada pelo aetdo dondlco e pronta para seguir 0 seu caminho em
demanda do intestino.

OS CHARUTOS DO PADRE BRITO GUERRA6

Manuel Dantas
(1867-1924)

o sertanejo, antigamente, apesar da simplicidade da vida do
campo, quase nada ficava a dever aos outros povos no tocante aos
Mbitos de boa sociedade. Familias havia que se tratavam ate com
um certo luxo.

6 Reproduzido de Homens de outror., VI. Bibliotec:a de Hist6ria Norte-Rio-grandense lV.
Rio de Janeiro: Irmios Pongetti Editores, 1941.
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Naqueles tempos era costume de todos os tazendeiros abas
tados irem anualmente ao Recife tazer compras, de modo que da
quela cidade traziam sempre as ultimas novidades do vestuario.

As festas que se celebravam todos os anos, no Caic6, no m@s
de julho e no Acari em dezembro, eram muito concorridas e notadas
pelo luxe e riqueza de trajes dos sertanejos. Em outras coisas, po
rem, os nossos antigos eram um pouco descuidados: a habita<;30 e
a mesa.

As casas tinham pouco con1orto, e 0 passadio, muito substan
cial, era simples e servldo sem 0 gosto e 0 requinte das sociedades
cultas, apesar de serem comuns em algumas casas as baixelas de
prata.

o padre Guerra/ tendo side eleito deputado geral em 1833,
quando voltou do Rio de Janeiro, no ana seguinte, trouxe excelente
mobilia de jacaranda, um rico aparelho de jantar, copeiros adestra
dos aos costumes da Corte, e preparou a sua casa no Calc6 com
certo luxe e bom-gosto.

Entre as novidades que 0 Padre Guerra introduziu na socie
dade caicoense, n30 101 menor a do charuto, que ate ent30 nem
talvez de nome fosse conhecido.

Conta-se que, a volta do padre Guerra do Rio de Janeiro, 10
ram vislta-Io dois amigos, cUjos nomes a tradi<;3o nao conservou.

o padre mandou servlr-Ihes 0 almoc;o e, no fim da refei<;3o,
depois de atacados, com a for<;a de est6magos sertanejos, a carne
assada, a galinha torrada, 0 queijo e outros quitutes da cozinha de
um vigario rico que sabia tratar-se, 0 criado carioca apresentou aos
h6spedes, numa rica salva de prata, dois magnificos charutos.

Os pobres matutos ficaram em dificuldades, porque desco
nheciam 0 manjar que, por apresentarem em bandeja de prata, n30
podia deixar de ser uma das iguarias finas do Rio de Janeiro. Con
vencidos de que se tratava de uma comedoria, forma com 0 charuto
ao dente, porem n30 Ihes soube bem 0 gosto. Recorreram, ent30 ao
expediente de corta-Io miudo e com@-Io com farinha seca.

Assim repletos com tao saborosa sobremesa, voltaram a sala
de visitas, onde 0 padre, obsequloso, perguntou-lhes:

- Entao, compadres, almoc;aram bem?
- Muito bem, respondeu um deles, mas aquele doce seco

que nos deram no fim era amargo demals. S6 com farinha seca
pudemos traga-Io.

7 0 padre Francisco de Brito Guerra (1777-1845), vig'rio colado ao caiac6 (RN), em
1833 tomou iSsento na Camara dos Deputados como suplente do deputado Jose Pauli
no de Almeida e Albuquerque. Eleito deputado geral (1834-1837), concorreu l vaga
senatorial de Afonso de Albuquerque Maranhio, maio, sendo escolhido senador do
Imperio pela Carta Imperial de 10 de junho de 1837, empossando-se a 12 de julho do
mesmo ano. Foi 0 segundo senador peto Rio Grande do Norte, no Imperio, eo llnico
nascido na provincia que representava a Camara VitaUcia.
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