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Observaciones y teorias sobre ia afinidad química 
de D. JOSÉ ECHEGARAY 

POR 

D. JOSÉ R. CARRACIDO 
Reitor da Universidade central de Madrid e socio honorário 

da Sociedade chimica portuguesa 

Con el título que encabeza estas líneas editó uLa Energia 
Eléctricaen el ano 1902 un libro dei sábio enciclopedista que 
Espana acaba de perder en el cual campean, como en todas sus 
produccione severamente cientificas, los trazos geniales en la 
concepcion y la elegancia en el desarrollo del razonamiento. 

EL germen de la doctrina química con que el Sr. ECHEGA-
RAY ha dado una prueba mas de su extraordinário vigor inte-
lectual está contenido en el discurso de contestacion con que 
honro el mio al ingresar en la Academia de Ciências el 19 de 
Febrero dei ano 1888. Cito este antecedente, no por afan de 
sacar mi nombre á escena, que seria en este caso ridículo, 
puesto que mi papel solo es comparable al de la manzana de 
la leyenda que cayó sobre la cabeza de NEWTON : lo cito para 
senalar el génesis de la idea en la mente dei autor, y para de-
mostrar que en la época en que la nueva doctrina electroquí-
mica apenas habia hecho sus primeras revelaciones por boca de 
ARHHENIUS y OSTWALD ya era claramente vista e egualinente 
visto su futuro desarrollo por nuestro ECHEGARAY. 

Ya entonces planteó el problema de la radical diferencia 
que existe entre la atraccion física y la química, bien patente 
en el hecho de que la primera crece en razon directa de las ma-
sas que sucesivamente se van reuniendo, mientras que la se-
gunda se manifiesta en orden inverso. LA atraccion física es 
indefinida o infinita y su proceso es el de una progresion cre-
ciente; la atraccion química, o sea la afinidad, tiene un limite, 
próximo o lejano. 

Rev. chim. pura app., 2.* série, anno I (n.°* 11-12 — Novembro a Dezembro de 1916) 22 
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Para resolver esta antinomia de las dos manifestaciones 
de la energia atractiva sin quebrantar la constante aspiracion 
cientifica de explicar la afinidad por el juego y el concurso de 
las fuerzas físicas, cree el Sr. ECHEGARAY que, redueidas dichas 
fuerzas a dos no mas, la fuerza atractiva de las masas ponde-
rales y la repulsiva del eter, la afinidad química puede expli-
carse por manera en extremo sencilla y sin necesidad de acudir 
a nuevas hipótesis. 

Este primordial esbozo de la teoria aparece ampliado e 
iluminado por Ies resplandores que emanan de la aplicacion dei 
método luateinatico en el libro arriba mencionado, en el cual, 
aunque el autor dice con exagerada prudência cientifica que no 
presenta una explicacion, sino un conjunto de reflexiones sobre 
el fenomeno químico en si mismo, se ve un hermoso cuadro en 
que las reaccianes químicas son trasuntos de problemas de Me-
cânica planteados sobre las tres siguientos hipótesis: atraccion 
entre los centros ponderables, atraccion entre la materia ponde-
rable y el éter y repulsion entre las atmosferas etéreas. 

Esta teoria, en la que entran como factor principal las 
masas de éter que rodean a los átomos, es la base sobre que 
habrá de edificarse la deseada Química matemática con los pre-
ciosos materiales de la moderna Electroquímica. Segun los con-
ceptos de esta, los cuerpos solo son quimicamente activos en la 
proporcion en que estan ionizados, y los iones son átomos o 
grupos de átomos cuya energia química se refiere a la carga 
eléctrica que sobrellevan, por donde resulta que la combinacion 
y la descomposicion vienen a convertirse en casos de equilíbrio 
o desequilíbrio de las atmosferas etéreas de las masas ponde-
rables, reduciendose a casos particulares de la doctrina dei 
S r . ECHEGARAY. 

Se creyó un momento que el principio del trabajo máximo, 
enunciado por BERTHELOT, era respecto a las acciones químicas 
lo que la ley de NEWTON respecto a la atraccion física, pero la 
experiencia puso de manifiesto que la Termoquímica sola no es 
base suficiente para cimentai - el edifício de las transformacio-
nes materiales; y por esta insuficiência, motivada porque el tra-
bajo desarrollado en la combinacion química, no solo puede con-
vertirse en calor, sino tambien en electricidad, o en ambos mo-
dos de energia a la vez, modifica el Sr. EOHERARAY el enunciado 
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de dicho principio, diciendo: "en tesis general, la combinacion 
química que ha de realizarse será la que consuma mayor tra-
bajo potencial». 

No obstante esta necesaria ampliacion del fondo energé-
tico del cual emerge la actividad del proceso químico, buscando 
el Sr. ECHEGARAY términos mas precisos en que concretar la 
vaguedad dei precedente enunciado, y partiendo de la necesidad 
de la vibracion de las atmosferas etéreas, llega como última 
conclusion a anunciar "que el concepto de afinidad está tocando 
a su fin y que la electricidad ha de ser uno de sus herederos 
legitimos„. 

Las lineas que anteceden ciertamente no dan idea de toda 
la serie de razonamientos que constituye la profunda y suges-
tiva disquisicion dei Sr. ECHEGARAY, ni ha sido nuestro propo-
sito hacer un compte rendu de su contenido; nuestra aspiracion 
se limita a vocear con el encomio correspondiente a su mérito 
la existencia en nuestra literatura cientifica de una obra que 
debe ser conocida y estudiada por todos los que se dedican al 
estúdio de la Química. Los interesados en que esta ciência pase 
dei periodo empírico al racional leerán con entusiasmo las 
Obserraciones y teorias sobre la afinidad química, presentadas 
por D. JOSÉ ECHEGARAY con todas las excelencias que esmal-
tan las producciones de su ingenio. 

No dudo que cuando se escriba la historia dei proceso de 
las ideas de la Físico-química en el periodo que se extiende 
desde SAINTE-CLAIRE DEVILLE hasta YAN T'HOFT, y se puntua-
licen todos Ies matices de la nueva doctrina, será incluído el 
Sr. ECHEGARAY en la serie de los tratadistas que discnrrieron 
sobre el asunto con critério proprio. 
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A sulfuração dos môstos e a vinicultura duriense 
POll 

A. J. FERREIRA DA SILVA 
(Consulta á Associução Commercial do Porto, em 23-XÍ-1916) 

I 

Se ha tratamento vinícola que mais tenha merecido a con-
sagração de oenologos, hygienistas e chimicos e a tradição de 
séculos, é esse, com certeza, o da sulfuração. 

FERREIRA LAPA, O grande mestre, preconisava o acido sul-
furoso como sendo o meio mais simples, senão o mais efficaz, 
de que dispõe o vinicultor, e sobretudo o negociante, para a 
censervação dos vinhos. Indicou com minúcia as circumstancias 
em que tem de se usar, quer para a desinfecção do vazilhame 
vinario, quer na massa do vinho para o conservar, quer nos 
môstos. 

Entre estas circumstancias menciona o caso de ser neces-
sário impedir que os môstos fermentem, afim de fazer d'elles 
vinhos licorosos; ou quando se careça abafar a fermentação de 
certos vinhos em meia formação, de modo que ainda fiquem do-
ces, para servirem de adubo a outros vinhos ('). 

ANTONIO AUGUSTO DE AGUIAR dizia n'uma das suas me-
moráveis conferencias: "O acido sulfuroso é um dos agentes 
mais interessantes do preparo e fabrico dos vinhos: auxilia o 
vinhateiro na sua tarefa, poupa-lhe muito trabalho e previne 
muitas alterações nos vinhos; serve com vantagem em todos os 
paizes, e applica-se nas zonas vinhateiras mais progressivas» ( 2 ) . 

No segundo Congresso internacional para a repressão das 
fraudes, reunido em Paris em 1909, sob os auspícios da Socie-
dade Universal da Cruz Branca, a que tive a honra de assistir 
como representante de Portugal, nenhuma voz se levantou con-

( ' ) FERREIIIA LAPA, Technologia rural, t. i, 3.» ed.— Lisboa, 188Õ, pag, 
260-262. 

{*) ANTONIO AUGUSTO DE AGUIAR, Conferencias sobre vinhos, 1 .1 —Lisboa. 
1876, pag. 80. 
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tra a sulfuração dos vinhos, e um dos mais distinctos membros 
do Congresso, e bem meticuloso em pontos de hygiene, tomando 
parte na discussão, pôde dizer, sem reclamação de ninguém, o 
seguinte: "Todos os chimicos, todos os negociantes de vinho, 
todos os homens de experiencia n'estes assumptos estão de 
accôrdo em que o acido sulfuroso, em dose moderada, é um an-
tiseptico contra todas as moléstias dos vinhos, a tal ponto que 
ninguém o pôde proscrever. E ' uma prática indispensável ao 
vinhateiro e ao commerciante„ ('). 

A discussão houvea-a, mas a proposito dos limites da sul-
furação, para não haver abuso niim tratamento reputado indis-
pensável, precioso e não nocivo. 

I I 
A legislação de todos estes paizes consagra esta prática 

da sulfuração. De um inquérito realisado em 1908 por inicia-
tiva do Laboratorio geral de analyses chimico-fiscais ( 2), resul-
tou que em toda a parte se permitte o acido sulfuroso no trata-
mento dos vinhos para a clarificação, a depuração e a conser-
vação dos vinhos. 

O Regulamento francez de 3 de setembro de 1907, que se 
inspirou nos trabalhos de uma commissao technica de oenologia, 
é bem expresso, quando no artigo 3.° diz: "Não é manipulação 
ou prática fraudulenta, nos termos da lei de 1 de abril de 
1905 o tratamento pelo anhydrido sulfuroso puro, proce-
dente da combustão do enxofre, e pelos bisulfitos alcalinos crys-
tallisados puros „. Esta lei fixa o limite para o acido sulfuroso 
total, livie e combinado, em 350 mg. por litro, não podendo 

(1) Deuxibne Congrhs International pour la repression des fraudes, Paris, 
1 9 0 9 , pag. 1 6 3 . As palavras citadas são do DR. CAZENEUVE. 

( 2 ) O SNR. DR. HUGO MASTBAUM, encarregado d'este inquérito, resumiu as suas investigações n'um artigo sob o titulo — Legislação internacional sobre a sulfuração dos vinhos, que foi publicado na Revista de Chimica pura e applicada, t. IV, 1908, pag. 37 e 95. 
Segundo o mesmo auctor, para a sulfuração dos môstos surdos que se te-nham de expedir para a Allemanha deve usar-se só o acido sulfuroso. (Vinhos de exportação sob o ponto de vista chimico, conferencia realisada em 20 de abril de 1911, na Associação Ceutral da Agricultura Portuguesa, in Revista de Chimicapura e applicada, t. vit, 1911, pag. 268. 
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em caso algum serem usados os bisulfitos em dóse superior a 
20 g. por hectolitro. 

A lei e regulamentos portuguezes não se referem nem ao 
acido sulfuroso, nem aos bisulfitos ou metasulfitos, quando enu-
meram as substancias prohibidas na vinificação. Citamos nomea-
damente a Carta de Lei de 18 de setembro de 1908, artigos 
42.° e 45.°, o Decreto regulamentar de 1 de outubro, artigos 
56.° a 58.°, e o de 27 de novembro do mesmo anno para o 
commercio dos vinhos do Porto, artigo 46.°. Ahi se acham de-
signadas as substancias que não podem ser empregadas no fa-
brico, preparo ou tratamento dos vinhos e geropigas (a saccha-
rose, a glucose industrial, as matérias córantes estranhas á uva, 
a baga, o álcool que não seja vinho), e não se mencionam o 
acido sulfuroso e os seus compostos. 

Mas ha mais. 
O Decreto de 22 de julho de 1905, que organisou os ser-

viços do fomento commercial dos productos agrícolas, definindo 
no artigo 44.° o que sejam vinhos, inclue no § 1 a l i n e a 2. a, 
n'eesa cathegoria "os vinhos abafados, isto é, aquelles em que 
a fermentação tenha sido interrompida ou evitada pela addicção 
de álcool, pela sulfuração, ou por qualquer outro processo que 
lhes não altere a composição chimica,,, 

O limite da sulfuração dos vinhos feitos é, entre nós, como 
em França, 350 mg. por litro (Decreto de 22 de julho de 1905, 
artigo 34.°, § l. l > , e Methodns- officiaes para a analyse dos vi-
nhos, n.° 110). 

Não marca a lei portugueza nem a franceza limites para 
a sulfuração dos môstos, quando seja necessário emmudecel-os 
ou abafal-os. 

E isto, certamente, porque o vinicultor carece de dessulfu-
ral-os ou dessulfital-os para os poder utilisar; e estas operações 
praticam-se também correntemente, e sem reparo da hygiene, 
por meios physicos (vacuo, calor, etc.) ('). 

(') O Snr. MESTRG 1 chiinieo muito illustrado de Borcíeus, occupou-se d'este e de outros assumptos vinícolas no segundo Congresso Internacional para a re-pressão das fraudes, e aflirmou que a dessulfitação é de uso quasi tão corrente como a pasteurisação. (Deuxième Congris International, etc., pag. 136,137 e 138). O voto da dissulfitação foi adoptado (Ib., pag. 1187). A' dessulfuração dos môstos referem-se os Snrs. PEDRO BRAVO e EDUARDO DE OLIVEIRA no seu livro Vinifica-ção Moderna. — Porto, 1913, pág. 583. 
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A sulfuração não introduz no vinho composto algum no-
civo á saúde, nem lhe tira nenhum elemento constituinte essen-
cial. E ainda mesmo que uma parte do gaz sulfuroso se oxyde 
e passe a acido sulfurico, que se transforma m sulfatos, com-
binando-se com as bases de vinho, isso apenas dará em resul-
tado levantar de alguns centigrammas a dóse dos sulfatos que 110 
vinho existem naturalmente, e que de colheita paia colheita va-
riam em mais largas proporções ( '). 

E' , portanto, a sulfuração um tratamento que não altera 
sensivelmente, consoante os termos da nossa lei, a composição 
chimica dos vinhos. 

I I I 

A primeira e mais antiga aplicação do enxofre foi a mecha 
enxofrada, a que já ha uns quarenta annos se referia ANTONIO 
AUGURTO DE AGUIAR com uma leve ponta de ironia 

Vieram depois os sidfuradores, baseados também na com-
bustão do enxofre, de que ha diversos modelos nacionaes (sul-
furador BATALHA REIS, sulfurador SILVA PINTO). Com os pro-
gressos da sciencia propozeram-se os solutos do gaz sulfuroso e 
mais tarde o gaz sulfuroso reduzido ao estado liquido por pres-
são, e que offerece a vantagem de se poder addicionar na quan-
tidade que fôr necessaria, gazeificando-se e diffundiiido-se na 
massa do vinho ( 3). 

A mesma applicação doseada do acido sulfuroso se pôde 
ainda fazer com facilidade, utilisando os succedaneos que a 
indnstria actualmente fornece —os bisulfitos e metasulfitos alca-
linos 011 de cálcio, em que o precioso anti-fermento s<? acha 
altamente condensado n'estes compostos chimicos, principal-
mente nos últimos. Praticamente, computa-se em 50 p. c. a 
dóse média de anhydrido sulfuroso que elles contéem, e podem 
ceder ( 4). 

(') Vinhos naturoes e. vinho:I falsificado*, segundo o Snr. Professor MA-
THIEU, por A. J . FERREIRA DA SILVA. — Lishoa1 1 9 0 6 , pag. 8 e 9. 

( ' ) A \ T O \ I O AUGUSTO DE AGUIAR, Conferencias sobre vinhos. — Lisboa. 1876. 1." vol., pag. 80. 
( S ) PEDRO BRAVO e DUARTK DK OLIVEIRA, Vinificação Moderna, jã citada, pag. 385. 
( 4 ) FIÍRREIRA DA SILVA, Sulfitos e metasulfitos e sen emprego na sulfaru-
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A base d'estes saes combina-se provavelmente com os áci-
dos do vinho, e o anhydrido sulforoso no estado nascente dif-
fnnde-se por elle, produzindo os seus conhecidos effeitos. O re-
sultado será augmentar de alguns centigrammas o peso do 
extracto sêco do vinho, como de facto augmenta, mas dentro de 
estreitos limites, que não ultrapassam as variações naturaes em 
vinhos da mesma região e de diversas colheitas. 

O segundo Congresso internacional da Cruz Branca, onde 
se reuniram hygienistas e chimicos, productores e negociantes, 
estudou minuciosamente este assumpto. As suas deliberações 
téem uma importancia especial para o commercio dos generos 
alimeuticios, e até já tem servido em alguns paizes para a re-
forma dos regulamentos sanitarios das subsistências ('). 

Por proposta do delegado portuguez foram nomeadamente 
designados os metasulfitos, saes diversos dos bisulfitos, mais 
estáveis do que estes últimos e mais proprios para o trata-
mento. O Congresso votou ser licito o emprego d'estas prepara-
ções, bem como o dos solutos aquosos de gaz sulfuroso. "E ' 
uma operação regular (assim se resolveu) a depuração dos 
mostos por meio do acido sulfuroso, proveniente, quer da com-
bustão do enxofre, quer do acido sulfuroso liquefeito, quer dos 
solutos aquosos do acido sulfuroso, quer dos bisulfitos e meta-
sulfitos alcalinos" ( 2). 

O Congresso também acceitou como prática perfeitamente 
correcta na preparação dos vinhos licorosos o uso de rnôstos 
abafados (mntés) pelo acido sulfuroso ( 3). 

As sub-secções da technologia alimentar do Congresso, 
depois de discutidas o votadas as suas propostas, organisaram 
a lista das operações ou manipulações que lealmente podiam 

ção (los ninhos, na lierinta ae Chimica pura e applicada, t. l. 1905, pag. 126 a 131, e 216 a 221. 
O melasulfito de potássio contém 57,59 0Z0 de anhydrido sulfuroso e o me-taftulfito de s o i l i n 07,37 "/„. Estas proporções são theoricus. 
Os (Knologos preferem geralmente aos saes de sodio o uso dos de potás-sio, porque os primeiros, diz-se, communicariam ao vinho sabôr amargo. 
(') Noiiieadumenle na nossa visinha Hespanha. Veja~se a Revistu de Chi-mica purtt e applicada, t. v, 1909, pag. 74 e 147. 
(8) Deuxiitne (.ongrte International pour la repression des fraudes, Paris, 17-24 octobre 1909, pag. 114. 116. 117 e 1187. 
(") Idem, pag. 172, 1042 e 1189. 
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intervir na preparáção dos generos alimentícios, afim de serem 
estudadas e apreciadas pela secção de hygiene. 

A primeira das questões inseridas na lista era a do acido 
sulfuroso ('). Pois essa secção, depois de largamente discutido 
o assumpto, chegou á seguinte conclusão: "Não ha inconve-
niente para a saúde publica em empregar o acido sulfuroso 
uuro no tratamento dos vinhos . . . comtanto que os productos 
offerecidos ao consumo não contenham mais de 100 mg. de 
acido sulfuroso livre por litro de vinho, qualquer que seja a 
dóse de acido sulfuroso total. Também não ha inconveniente 
para a saúde publica em empregar os bisulfitos e metasulfitos 
alcalinos até á dóse de 50 grammas por hectolitro de môsto ( 2). 

IY 
Os que imaginam que a sulfuração dos môstos faz perder 

aos vinhos as qualidades nobres que teriam sem ella é se arre-
ceiam de quebra na perfeição do producto, esquecein-se que os 
vinhos mais finos e mais apreciados da comarca de Sauternes, e 
nomeadamente os célebres Chàteau-Yquem, em que as sulfura-
ções e as trasfegas constituem a base essencial do tratamento, 
são vinhos notáveis pelas suas qualidaues de aroma e de flavôr.. 

ANTONIO AUGUSTO DE AGUIAR, que os estudou e provou, 
elle que conhecia tão bem os nossos vinhos, classifica-os de pre-
ciosidades oenologicas ( 3), e com tratamentos sulfurosos se pre-
param. Não é de receiar que taes tratamentos, bem e judiciosa-
mente conduzidos, possam prejudicar as qualidades nobres dos 
vinhos do Pot to. Presupponho até que, apurando os môstos, os 
mesmos cuidados poderão concorrer para o aperfeiçoámento do 
fabrico, quando se não tenha em vista apenas alcançar vinhos 
muito carregados de côr. 

A prova dos bons resultados da sulfuração dos môstos com 
o metasulfito de potássio fêl-a ha uns cinco annos um profissio-
nal distincto da Escola de Agiicultura de Montpellier, e foi 

(*) Denxiime Congris International pour la repression des fraudes, pag. 945 a 948. 
O Idem, pag. 989, 1184 e 1188. 
( S ) ANTONIO AUGUSTO DE AGUIAR, Conferencias sobre vinhos, t. ti. — Lisboa, 1877, pag. '281. 
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objecto de uma conferencia no Congresso de viticultura reali-
sado em 1911 n'aqnella cidade. As experiencias não recahiram 
sobre mostos de primeira qualidade, como os do Douro; mas 
sim sobre môstos communs obtidos com o Aramon ('), que dão 
vinhos de constituição mediocre e de conservação difficil. 

O auctor conclue, depois dos seus ensaios, que, "a acção 
do acido sulfuroso domina a vinificação e a conservação dos vi-
nhos, e lhes conserva o máximo dos productos úteis que as uvas 
fornecem „. 

Os vinhos procedentes do tratamento pelo metasulfito de 
potássio (19-26 grammas por hectolitro) são superiores na lim-
peza, no brilho da cor, na viveza e franqueza de gosto, na es-
tabilidade, nas forças alcoolica, acida e extractiva, aos que não 
soffreram tratamento, ou que passaram por outros processos. 

E ' de desejar que estudos similhantes se realisem entre 
nós, com o devido methodo e persistência, se é que alguém os 
não iniciou já. 

V 

Depois do que acaba de ser dito, parece evidente que ne-
nhuma razão ha para coarctar aos vinicultores do Douro a li-
berdade do tratamento dos seus môstos pelo acido sulfuroso ou 
pelos seus succedaneos — os bisulfitos e metasulfitos e as solu-
ções sulfurosas, quando d'isso careçam para os melhorar ou con-
servar quietos. 

Nem os ensinamentos oenologicos, nem as exigencias da 
hygiene, nem as disposições da legislação, tanto nacional como 
estrangeira, nem as lições da experiencia justificam, e muito 
menos aconselham, semelhante pretensão. 

( ' ) E L I E DUPONT, Les additions à la cuve et Vacide sitlfureux, in Annates des falsifications, 1912, pag. 198-202. 
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Sobre o poder antissetico e citofilatico 
dos derivados clorados 

POR 

JOSÉ AROSO 
Assistente da Universidade do Porto c medico dos Iiospitaes 

Com as novas e cada vez mais terríveis armas de combate 
na actual guerra e com a frequencia dos fogos de artilharia, 
aumentou consideravelmente a septicidade das feridas. 

O reaparecimento do pus nos serviços de cirurgia deu 
logar a uma serie de investigações tendentes a fixar o método 
de tratamento, mais rápido e mais eficaz, procurando-se para 
isso um antissetico ideal, beneficiando os tecidos e destruindo 
os microbios. O termo "citofilatico» entrou definitivamente na lin-
guagem corrente. De ha muito que os medicos, quando selecio-
nam os antisseticos, tém em vista os seus efeitos toxicos ou irri-
tantes para os tecidos; presentemente a questão tomou um 
notável incremento, e nós vamos no presente artigo passar em 
revista a utilisação que já tem sido feita do poder germicida e 
citofilatico dos antisseticos em que entra o cloro como elemento 
preponderante. 

I 

O cloro é o desinfectante que nos últimos tempos maior 
numero de estudos e de trabalhos tem suscitado. Usado como 
desinfetante já desde alguns séculos, como antissetico perdeu a 
maior das suas aplicações, em razão da sua acção irritante. Esta 
justifica bem a sua inaplicação nos tecidos e ainda porque é 
dificilmente transportável e manejavol. Mas conhecem-se deri-
vados clorados que têm a propriedade de se decompor e forne-
cer cloro: os denominados cloretos descorardes, que são na reali-
dade sobretudo hipocloritos; ou então o cloro formar combina-
ções estáveis com os metais constituindo os cloretos metálicos 
de que também nos vamos ocupar. 

Os hipocloritos conservam, como diziamos, a propriedade 
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de abandonar facilmente o cloro que, em virtude do seu poder 
oxidante, é um desinfetante energico. 

Não nos deteremos em referencias ao acido hipocloroso, 
liquido vermelho pouco estável, cuja equação representativa da 
sua decomposição é: 

Os hipocloritos são muito mais estáveis e permitem rege-
nerar o acido, hipocloroso sob influencias relativamente leves; 
têm pois as vantagens daquele sem terem os inconvenientes. 

No ponto de vista farmacologico tres hipocloritos nos in-
teressam especialmente, que são os de sodio, cálcio e magnésio. 

O primeiro de que a seguir nos ocupamos obtem-se tra-
tando a cal clorada por carbonato de sodio: 

e filtrando, para separar o carbonato de cálcio formado. 
As quantidades ponderais propostas para a preparação 

da agua de Labarraque são as seguintes: 

Empregado como antissetico nas feridas pútridas, caiu em 
breve um pouco em desuso. Roux empregou a agua de Labar-
raque para desinfetar as aguas do Marne. Certamente a razão 
de ter caído em desuso reside no emprego em soluto bastante 
concentrado; diluindo o liquido até Y 2 e ' / 5 , por exemplo, obtemos 
um antissetico de que se podem tirar sensíveis proveitos em cer-
tos casos. 

Entretanto alguns meses após o começo das hostilida-
des, em 1915, DAKIN, um notável investigador inglez, fez 
anunciar um precioso antissetico, declarando que a duração da 
hospitalização era muito menor do que com os habitaalmente 
usados em pensos nas feridas. A comunicação de DAKIN foi 
retumbante, mas não fazia conhecer o modus faciendi ou a COm-

l̂ Í S S = C 1 » + H ' 0 + 0 

(ClO)5Ca + CO 3Na 2 = 2C10Na + COsCa 

Cal clorada . . . 
Carbonato de sodio 
Agua 

100 g. 
200 » 4500 » 
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posição da sna preparação; alguns ineses decorridos os jornais 
franceses anunciavam a sua composição, e o seu uso generali-
sou-se por toda a parte. A descoberta do novo antissetico resul-
tou de que DAKIN tinha notado que as soluções de hipoclorito, 
mesmo suficientemente diluidas, eram um pouco irritantes em 
razão do excesso de alcali; em vez de diminuir a alcalinidade 
do liquido, propôs neutralisa-la completamente pela simples adi-
ção de acido borico. 

A dosagem que propõe é a seguinte: 

Dissolver o carbonato de sodio e a cal clorada que se 
misturam, agitar durante ' / 2 hora, filtrar e adicionar depois o 
acido borico. A mistura é bem agitada, e no fim de meia hora o 
liquido claro é separado por decantação ou filtração. 

O soluto de DAKIN recebeu já 110 nosso meio a sua con-
sagração e os seus resultados, embora não tão brilhantes como 
a principio se anunciava, bastarão para firmar os créditos 

(') Nesta formula o hipoclorito existe numa dose de 0,5 a 0,6 "'„. Mas recen-
temente GARHHU DUPRKSNE e DAKIN, como representantes duma pleiade de infa-
tigáveis investigadores, acharam aquele titulo elevado, e por muitos e repetidos 
ensaios concluiu o primeiro que a seguinte formula, apresentada por DUFHKSNE, 
oferece maiores garantias, sobretudo quando aplicada segundo uma técnica especial: 

A cal clorada é desfeita em 5 litros dagua que se agita vivamente durante 
alguns minutos e deixa-se repouaar 6-12 horas. Ao mesmo tempo dissolve-se o 
carbonato e bicarbonato em 5 litms dagua. Misturam-se as duas soluções, agita-se, 
deixa-se repousar, decanta-se e filtra-se depois dalgum tempo. Deve-se conservar 
o liquido em Ingar escuro. Acrescentam aqueles autores que a solução a empre-
gar não deve conter alcali cáustico livre c não encerrar menos de 0,45 °/ 0 de 
hipoclorito, que é insuficiente, nem roais da 0,50, que será irritante. A União Far-
macêutica francesa propõe uma modificação do liquido CARREI.-DAKIN qne consiste 
no segninte: pode-se obter o liquido não alcalino substituindo os 100 gramas de 
carbonato de sodio seco por 300 gramas de sulfato de sodio cristalisado (propor-
ções equivalentes). Ha egualmente producção de hipoclorito de sodio, mas sem 
excesso de base alcalina e precipitação da cal no estado de sulfato que fica sem-
pre em pequena parte dissolvido, mas que é neutro aos indicadores. 

Como ressalta das modificações apresentadas têm em vista os autores obter 
a solução do hipoclorito rigorosamente neutra. 

Carbonato de sodio seco . 
Cal clorada 
Acido borico 
Agua 

140 g. 
200 » 

40 » 
10 litros (') 

Cal clorada (contendo 25 0I0 de cloro activo) 
Carlionato de sodio seco 
Bicarbonato de sodio 

. 2 0 0 g. 

. 100 » 

. 80 » 
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dos valiosos estudos a que vimos assistindo desde o começo 
da guerra nos paizes aliados. Pessoalmente temos empregado 
este soluto em feridas infetadas com grandes supurações, fra-
turas expostas, comprometendo seriamente um segmento de 
membro, feridas com supurações fétidas, não muito profun-
das, com resultado favoravel diminuindo de modo geral a du-
ração do tratamento. Os estudos laboratoriaes confirmam os 
resultados obtidos. FIESSINGER, GUILHAUMIN, MOIROUD G ou-
tros autores procuraram avaliar a vitalidade leucocitária por 
meio de reacções corantes e pela mobilidade das granulações. 
Estudaram a acção dalguns antisseticos sobre o polinuclear 
normal. Observando as mutações que sofriam os leucocitos e as 
hematias classificaram os antisseticos em fixadores ou "piope-
xicos„ que imprimem ao leucocito retrações, coagulações sem 
fusão celular, e antisseticos dissolventes ou "pioliticos, que di-
latam e fundem o núcleo, dissolvem as granulações, tornam 
limpido o pus, como acontece com os hipocloritos. A agua 
oxigenada participaria um pouco das duas propriedades. Os 
globulos rubros são muito mais frágeis em presença dos hi-
pocloritos que o polinuclear, basta dizer-se que estes chegam 
a dissolver os coágulos. O acido borico parece tornar menos 
activa a acção leucolitica dos hipocloritos. Se se ultrapassar as 
doses de acido borico estabelecidas por DAKIN entrava-se a acção 
dissolvente, porque é posto em liberdade o acido hipocloroso que 
atua como fixador, como dissemos e pelo cloro que é irritante. O 
acido borico deve pois ser em quantidade tal que seja suficiente 
para tirar ao hipoclorito as suas propriedades irritantes, con-
servando-lhe o poder dissolvente, evitando a degradação das 
substancias albuminóides e a decomposição dos ácidos aminados 
que tornavam desfavorável a evolução da ferida. 

O modo como os tecidos vivos lutam contra o poder dis-
solvente dos hipocloritos é também uma questão interessante. 
Esta protecção é devida ao cloreto de sodio e aos albuminói-
des, bem como ao plasma sanguineo, capaz de neutralisar 
parcialmente a soda e o cloro. Por esse facto recomenda-se o 
uso de compressas de cloreto de sodio a 20 ou 40/,MO, evi-
tando assim a ação nociva do liquido de DAKIN usado por 
largo tempo. 

Do conjunto de investigações que resumidamente apresen-
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támos se infere que o liquido de DAKIN merece ser ensaiado por 
todos aqueles que fazem clinica; dele quando oportunamente 
usado se podem obter excelentes efeitos. 

Apresentadas estas considerações acerca do poder antisse-
tico do hipoclorito de sodio e dos seus usos terapêuticos veja-
mos agora a sua utilisação na esterilisação da agua, mormente 
em campanha. E' ainda um ponto que desejamos tocar e apre-
ciar devidamente. 

Ha muito tempo já, dissemos, se emprega o cloro e os hipo-
cloritos na esterilisação das aguas, empregando-se a cal clorada 
e o hipoclorito de sodio. Contudo a sua utilisação não está di-
vulgada como poderia sê-lo, em razão de que não so os títulos 
dos hipocloritos comerciais são um pouco variaveis e a disposi-
ção pouco pratica no modo de os utilisar, mas também o sabor 
e o odor desagradavel que comunicam á agua, mesmo pelas im-
purezas que contêm. 

Ultimamente, em alguns paizes beligerantes têm sido 
utilisados, eliminando-se depois da sua acção pelo hiposulfito 
de sodio. 

PENAU ( ') com o fim de valorisar o uso do hipoclorito de 
sodio propõe um novo método de javelisação da agua, que se 
baseia no emprego do hipoclorito de sodio levemente perman-
ganatado e do hiposulfito de sodio. Aquele autor titula os so-
lutos de hipoclorito e junta-lhe uma pequena quantidade de 
permanganato de potássio até côr levemente rosea, para des-
truir certas matérias organicas residuais. 

Em regra o liquido contem IO 8 a IO g ,50 de cloro activo por 
litro, devendo ser bem conservado em garrafas com rolhas para-
finadas. PENAU emprega não a quantidade de cloro necessaria 
para a esterilisação, mas sempre um excesso sensível, que seria 
neutralisado pelo hiposulfito de sodio. A pratica adoptada é a 
seguinte: uma vasilha de quinhentos litros, por exemplo (se fôr 
de madeira, parafina-la previamente, porque o cloro ataca alguns 
componentes da madeira, hidrocarbonados, etc.) enche-se dagua, 
lança-se-lhe 250 cm. 3 do soluto de hipoclorito roseo, agita-se du-

(') Journal de pharmacie et de chimie, n.° 12, Tome xiii, 16 Juin de 1916. 
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rante cinco minutos, depois no fim de 3 / 4 de hora juntam-se 30 
cm. 3 do soluto de hiposulfito a ,0/ioo e agita-se durante 5 minutos. 
O mesmo autor demonstrou por determinações rigorosas, que o 
soluto de hipoclorito privado de matérias organicas pelo perman-
ganato, oferece aplicado do modo que deixamos* apontado uma 
grande segurança e uma grande estabilidade. 

Para lembrar quão intensivo é o poder microbicida dos 
hipocloritos, basta citar que por experiencias varias foi es-
tabelecido que para uma agua que continha alguns milhões 
de colibacilos por cm. 3 é necessaria uma dose de 0,005 g. de 
cloro activo por litro em 30 minutos. Por maioria de razão nos 
casos habituais, em que o titulo colibacilar é certamente infe-
rior, a agua ficará esterilisada em menos tempo per egual dose 
de cloro. Por exemplo, para a agua de Lisboa é necessário 
adicionar 0,0005 g. de cloro por litro durante 30 , empregando 
a cal clorada. 

No exercito austríaco esteve bastante vulgarisada a este-
rilisação pela cal clorada, intervindo pelo cloro em liberdade, 
fixando-se para uso em 0,02 g. (0,008 g. de cloro livre por 
litro dagua e em ' / 2 hora); clarifica-se primeiro a agua, se está 
turva, lança-se a seguir a cal clorada desfeita em pouca agua 
(podem usar-se os comprimidos de hipoclorito de cálcio que são 
notáveis). Assim tratada, deixa-se repousar, filtra-se e neutra-
lisa-se o excesso de cloro pelo hiposulfito. 

Ultimamente DOYEN e TODA propuzeram com vantagem a 
neutralisação do cloro pela agua oxigenada: 

ClONa + O 2 = CINa + H iO + O 2 

A' agua que se deseje esterilisar juntar-se hipoclorito em 
quantidade suficiente para introduzir O g ' ,003 de cloro por litro, 
passados 5 minutos juntar a porção conveniente de agua oxige-
nada. Em virtude da acção bactericida do cloro e do oxigénio 
que em pequena parte fica dissolvido na agua após a adição da 
agua oxigenada os microbios não esporulados são destruídos e 
a agua não tem deste modo nem cheiro nem gosto desagradaveis. 

De facto, da comparação que fizemos das substancias em-
pregadas com o fim de neutralisar o excesso de cloro, podemos 
afirmar que é a agua oxigenada que nos fornece a agua esteri-
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lisada em melhores condições físicas e organolepticas, e possi-
velmente em melhores condições de ordem bacteriológica. Au-
mentando a quantidade pode-se, é claro, destruir os microbios 
e8porulados, e nesse caso, se se teme a existencia daqueles de 
natureza patogênica, opera-se em meio levemente acido e jun-
ta-se 0,02 g. de cloro por litro; passados 30 os esporos estão 
seguramente destruidos e nada mais resta que fazer desaparecer 
o gosto desagradavel, o que se consegue facilmente pela adição 
de agua oxigenada. 

Tem-se também utilisado o cloro libertado da acção do 
acido clorídrico sobre o clorato de potássio, e alguns colegas 
militares usaram-no nas ultimas campanhas d'Africa. 

A'parte este parentese, referente á esterilisação das aguas, 
nós versavamos sobretudo o emprego dos derivados clorados 
nas feridas infectadas. Vamos pois proseguir na ordem de ideias 
a principio "traçadas. Estudados como estão os hipocloritos de 
sodio e de cálcio, com a aplicação do primeiro de preferencia sob a 
forma de liquido de DAKIN, e a inaplicação do segundo na anti-
sepsia cirúrgica, passemos ao hipoclorito de magnésio, que ainda 
não está lançado definitivamente nos sucessos que lhe apontam. 

CHARLES MAYOR, em virtude da acção citogenica dos sais 
de magnésio, empregou com resultado o hipoclorito de magnésio, 
que não tem os inconvenientes da agua de Labarraque, tendo 
a vantagem dos sais de magnésio, aumentando notavelmente a 
actividade fagocitaria. As soluções eram preparadas do seguinte 
modo: fazer actuar 90 gramas de sulfato de magnésio dissol-
vido em dois litros d'agua sobre 100 gramas de cal clorada, des-
feitas egualmente em dois litros d'agua, deixar repousar uma 
hora para depor o precipitado de sulfato de cálcio e filtrar. Se-
gundo o autor, seria bem tolerado pelos tecidos. BALZER, em nome 
de DURET, apresentou a seguinte formula para pensos de feridas 
de guerra: 

CAI clorada . . . . . . . 2 8 g. Sulfato de magnésio. . . . 18-20 » Água destilada 1000 » 
O liquido resultante, depois de convenientemente filtrado, é 

sensivelmente isotonico r contem hipoclorito de magnésio e não 
exerce nenhum effeito nocivo sobre os elementos anatomicos. 

Rev. chim. pura app., 2.* série, anno 1 ( f t . w 11-12—Novembro a Dezembro de 1916) 23 
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Pode ser empregado isolado, ou com vantagem associado á 
agua oxigenada. Segundo o autor, a cicatrisação das feridas faz-se 
mais rapidamente que nas melhores condições em que se usam os 
outros antisseticos habituais. A vantagem, se assim se lhe pode 
chamar, sobre os outros hipocloritos resulta do seguinte: ao 
passo que àqueles é necessário neutralisar completamente a 
alcalinidade (DAKIN), sem nunca empregar um excesso de acido, 
neste o organismo tolera muito bem o excesso de magnesia. O 
hipoclorito de magnésio realisa uma dupla condição importante: 
a de ser germicida e citofilatico. E ' germicida, porque, como os 
outros, actua pelo cloro; citofilatico, porque a magnesia activa 
notavelmente a acção fagocitaria dos leucocitos. 

Mas, derivados clorados são ainda os cloretos de sodio, de 
magnésio, de zinco, de amonio, etc. E ' verdade que a base dá-
lhes estabilidade e propriedades novas; mas é certamente o cloro 
que lhes comunica o poder antissetico. 

O cloreto de sodio, embora no quadro de MIQOEL seja con-
siderado antissetico fraco, tem propriedades anti-fermentesciveis 
acentuadas. 

Conhece-se a conserva da carne de porco, peixe, etc., pelo 
sal. O Dr. GAUTIERS considera-o como antissetico interno em 
grande numero de doenças. Para a lavagem das feridas pode 
usar-se o soro fisiologico, a agua salgada a 20/iooo, a agua do 
mar esterilisada, o soro de LOCKE, a solução de BRUGER, etc. 

O cloreto de magnésio, que tanta discussão tem levantado, 
parece ter realisado progressos extraordinários na pratica do 
tratamento das feridas. Diremos de antemão que alguns cirur-
giões ainda o não consideram integrado definitivamente na lista 
dos antisseticos de grande valor. Foi introduzido na terapeutica 
pelo sábio prof. DELBET, que lhe imputa vantagens sobre os 
outros. O titulo que emprega é 12,10 gramas por litro em la-
vagem ou penso húmido. Pesquizas laboratoriais mostram que 
não é nocivo para os elementos do sangue, nem para os tecidos, 
antes activa notavelmente o poder fagocitario dos globulos 
brancos. E ' o citofilatico por excelencia, e é interessante notar 
que, mercê dessa propriedade, o cloreto de magnésio tem já sido 
empregado por via interna em injecção hipodermica, de prefe-
rencia, e passamos deste modo, por uma transição quasi natural, 
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do tratamento local ao tratamento geral. Concordamos que 
entre nós não obteve a sua consagração, pela razão simples de 
que não foi ensaiado, que nos conste, porque não aparece no 
mercado. Quem o quizer empregar hoje tem de prepara-lo, o 
que dará sempre uma pequena producção. 

Vejamos em sintese como da preparação e emprego destas 
substancias se podem tirar úteis conclusões, tendo em vista que 
a economia reside sobretudo na duração de hospitalisação ou de 
tratamento. E ' necessário para isso organisar conscienciosamente 
estatísticas que nos evidenciem os resultados práticos ou o valor 
de cada antissetico. E ' o que nos vein dizer DESMER após um mi-
nucioso estudo comparativo dos antisseticos, não em feridas de 
guerra, mas nas feridas habituais dos grandes estabelecimentos 
fabris, desastres na via publica, etc., e tendo em vista duas no-
ções importantes: a duração de hospitalisação, o numero de pen-
sos que eram feitos durante o dia e a totalidade desde o acidente 
até á cura. Os factos que aponta aquele autor, e que dizem respei-
to a feridas da cabeça, dos membros e do tronco, distribuem-se do 
seguinte modo: 101 doentes tratados com a agua oxigenada, 175 
com o pormanganato de potássio, 75 com o eter, 135 com o so-
luto de DAKIN, 457 com o cloreto de magnésio. Os cuidados preli-
minares necessários, como desbridamento, extração de coágulos, 
etc., foram praticados tanto quanto possivel em egualdade de 
circunstancias em todos os casos. Com o cloreto de magnésio a 
duração de hospitalisação foi metade menor que com os outros. 

Os factos apontados, segundo concluo o autor, parecem 
mostrar que o método citofilático é capaz de dar resultados ex-
celentes. 

I I 
Resta falar duma nova serie de derivados clorados orgâ-

nicos, nova pelo menos nos usos a que nos vimos reportando e 
que representa certamente a chave dum prodigioso numero de 
antisseticos valiosos: são os compostos do grupo cloramina. 
Vejamos a sua formação: um soluto de hipoclorito de sodio em 
presença do amoníaco dá origem á mais simples das cloraminas: 

CljO N a + HjNH 1 = ClNHa - f HONa 
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DAKIN e COHEN, OS precursores destes trabalhos, notaram 
que os hipocloritos, actuando sobre as substancias albuminóides, 
formam provavelmente produtos novos pela substituição num 
grupo NH ou NH 2 de H por Cl, e que são dotados dum poder 
antissetico acentuado. Daí o ponto de partida destas investiga-
ções, incidindo sobre certas cloraminas, sobretudo as derivadas 
dos hidrocarbonetos aromaticos, de proferencia os derivados da 
benzina, fazendo entrar a cadeia lateral — SO 2 Na=NCl, deriva-
dos da naftalina, etc. Demonstram aqueles autores que todas as 
substancias de composição definida que contêm o grupo NCl 
apresentam uma forte acção bactericida muito mais acentuada 
que a dos hipocloritos. Alguns destes corpos são pouco solúveis 
na agua. A para-tolueno-sulfocloramina de sodio parece ser de 
todos estes corpos até agora estudados a mais suscetível de usos 
práticos. Aplicada a antisseticia cirúrgica deu bons resultados. 
E ' estável e não é irritante. 

Não tardará que estudos ulteriores cheguem até nós para 
que possamos ajuizai* dos progressos enormes que se vem ope-
rando nas investigações laboratoriaes e o interesse pratico que 
as suas descobertas representam para o tratamento das feridas 
infectadas. 

Oleatos e estearatos (sabões) de alguns metaes 

POR 

MATHEUS D'ANDRADE ALBUQUERQUE 

Tendo observado a influencia da ionisacão nos espectros 
de absorpção de certos saes metálicos, lembrei-me de preparar 
os oleatos e estearatos correspondentes, esperando que, vista a 
sua insolubilidade, não dariam senão soluções colloidaes, nos 
solventes neutros que dissolvem as substancias gordas, os 
quaes, por não hydrolysados, apresentariam uma absorpção 
selectiva mais independente e propria do que noutro qualquer 
estado de combinação. 

Assim imaginava obter um derivado férrico e um cobal-
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toso, de côr semelhante á dos chloretos anhydros, por exemplo. 
Tal não sncceden. Os saes feriicos e cobaltosos são respectiva-
mente. alaranjado e vermelho. Tendo deixado, porém, o oleato 
de cobalto exposto ao ar em soluto ethereo, observei que a sua 
coloração tinha mudado para verde-escuro. Tal facto levou-me 
a investigar se outros saes (oleatos e estearatos d'outros ele-
mentos) não seriam susceptiveis de fornecer derivados, dos 
peroxydos não conhecidos ou de difícil preparação. 

Nesta ordem de ideias procurei obter, por dupla decompo-
sição dos oleatos e estearatos alcalinos com saes solúveis de 
certos metaes, precipitados que, dissolvidos pelo ether de prefe-
rencia, e tratados pela agua oxygenada, déssem mais facilmente 
assim, do que por oxydação ao ar, os per-derivados que dese-
java. 

Com tal methodo foi fácil obter: 
RbiX1 incolor em solnção, não passando a Rb . 
Ag 7X 7 incolor em solução, passando pela agua oxygenada a 

amarello claro. 
Cu7X' amarello ambar em solução, autoxydando-se para so-

lução verde azulada do composto cúprico, directamente obtido a 
partir d'um sal de cobre solúvel. 

Hg 7X 7 incolor em solução, não se oxydando com mudança 
de côr. 

Hg'X' 2 incolor em solução, não se oxydando. 
Mn 7 7X 2 qnasi incolor em solução, oxydando-se pela agua 

oxygenada para solução castanho-avermelhada escura. Estável. 
Co / 7X 2 vermelho em solução, oxydando-se ao ar e pela 

agua oxygenada. para solução verde-escura. Estável. 
Cu 7 7X 2 Verde-claro azulado em solução, oxydando-se pela 

agua oxygenada para solução amarello-acastanhada. Instável. 
Pb 7 7 X 2 incolor em solução, oxydando-se pela agua oxyge-

nada para solução amarello-alaranjada. Muito instável. 
Cr 7 7X 2 rosado em splução, oxydando-se ao ar rapidamente 

para solução violeta intenso, idêntica á obtida directamente 
por meio dos saes violeta chromicos. 

V 7 / X 2 talvez violeta em solução, oxydando-se immediata-
mente ao ar, para solução verde, côr devida talvez a uma acção 
dos O do acido, semelhante á acção da H 2O que hydrolysa os 
saes vanadicos: V 2 R 6 . Cr 2 X 6 violeta em solução, não se oxyda. 
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I)e titânio não foi possível nada obter, porque os saes 
que possuía eram titano- e titani-saes que precipitavam imme-
diatamente o oleato e estearato alcalino e nunca dão derivados 
normaes de titânio, por este estar radicalizado na sua parte ele-
ctro-negativa. 

Particular interesse teve para mim a preparação dos 
sabões cuprosos. Obtive-os pela reducção dos saes verde-cupri-
cos por meio do sulfato de hydrazina. Depois empreguei a 
decomposição do chloreto cuproso húmido pelos sabões puros. 
Neste methodo oxydam-se rapidamente. Estes derivados de 
cobre monovalente não dão productos de reducção á luz, ao 
contrario do que succede com tantos saes cuprosos, como os 
haloides, o sulfato, o acetato, etc. Contava, com as sols, colloi-
daes reduzidas, poder observar os espectros dos prováveis radi-
caes: (Cun)"1. Assim não aconteceu. 

Os sabões de Ag7 são sensíveis á luz, que os escurece 
pouco mais ou menos como os haloides do mesmo metal. 

De mercúrio pouco ha a dizer. Tanto os derivados mo-
novalentes como os divalentes são estáveis e, segundo observei, 
pouco ou nada sensíveis á luz, o que é anormal. 

Mais notáveis são os saes de cobre e chumbo peroxydados 
(como' referi). Parecem ser compostos de Cu i v O 2 e Pb i v O 2 . 

A preparação do sabão chromico violeta por oxydação do sa-
bão chromoso decide melhor da constituição dos per-derivados do 
que o caso analogo da passagem dos saes cobaltosos cobalticos. 
Podia ser que a côr verde escura das soluções colloidaes destes 
fosse devida a hydroxyoleatos e estearatos ou melhor ao oleato 
e estearato tendo a mascarar a sua côr azul (?) a amarella ou 
castanha do oxydo (hydroxydo) cobaltico, em suspensão no 
mesmo solvente. — Com os saes chromicos obtidos por oxydação 
observa-se fácil e nitidamente que o hydroxydo chromico verde 
permapece na sol. de H 2O e saes solúveis, e deixa livre no sol-
vente merte apenas o sabão chromico violeta. Fica, pois, demons-
trado que as soluções colloidaes de que trato contêm, mesmo 
quando peroxydadas, apenas os derivados dos ácidos gordos, 
completamente purificados dos hydroxydos, "by products„ da 
sua preparação. 

Com os sabões chromicos, que absorvem tão fortemente a 
luz no amarello do espectro, desejo tentar a verificação da hy-
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pothese de PLANCK sobre a absorpção selectiva da luz por um 
phenomeno de resonancia. Nesta hypothese a perturbação ele-
ctromagnética da luz ou, quando encontra um corpo, se reflecte 
selectivamente (corpos de côr superficial, com brilho de metal) 
fazendo vibrar os "electrões „ do corpo reflector, ou nelle 
penetra dissolvendo-se com emissões lateraes, o que nunca em 
solidos ou sois. se observou. Sendo assim, nada impede que 
existam substancias em que a absorpção seja em parte devida á 
reflexão, outra parte emittida lateralmente; ou, por não se 
verificar este modo, transmutada em calor ohmico; supponha-
mos isto á falta de melhor, visto que a luz é absorvida. 

Ainda aqui não existem exemplos em solidos ou liquidos 
com este caracter de intermediários que a nossa intelligencia 
exige. E comtudo ellas devem, se a luz absorvem, segundo o 
citado physico, reenviar ao menos uma pequena quantidade 
delia, isto é, ter um muito fraco brilho metálico, possuir uma 
pequena anormal refracção na visinhança da sua banda maxima 
de absorpção. — Para isto os saes chromicos supra poderão ser 
utilizados se, querendo observar a refracção, delles fizermos um 
prisma; se, delles diligenciando vêr o brilho (hypothetico) de 
metal, projectarmos sobre a sua superíicie (estado solido) um 
lapis de luz idêntica em qualidade e intensidade áquella que 
absorvem. 

Experiências realisadas permittem esperar que se possa 
ter um prisma por evaporação do solvente, segundo a maneira 
usada com as anilinas (WOOD, Optiquer T . 11) das soluções do 
oleato e estearato de chromio; com os correspondentes saes do 
peroxydo de cerio, côr de oivo, tão fortemente e selectivamente 
absorventes no amarello, que tentei preparar, nada resultou, 
por instáveis e motivos talvez eguaes aos que disse na nota 
sobre os sabões de titânio. 

Ponta Delgada, S. Miguel, Açores, 28 de Outubro de 1916. 



846 Revista de Chiiriica pura e applicada 

Notas de farmacologia 

A fixação do radical acetilo em alguns medicamentos 

POK 

JOSÉ AROSO 
Assistente da Universidude do Porto e medico dos hospitaes 

Ha já alguns medicamentos em que a introdução do radi-
cal do acido acético produz uma apreciavel modificação dos cara-
cteres físicos e químicos de modo a criar-lhe uma mais larga 
aplicação. E' possível que aquele radical possa ser fixado a 
outros medicamentos de função complexa alem daqueles que 
vamos apresentar, dando assim logar á formação de novos pre-
parados isentos de acção nociva para o organismo. E ' indubi-
tavelmente uma das aspirações da moderna terapeutica actuar 
sobre a doença, mas não deixar vestigios do seu uso. uPriwo 
non nocere,,. 

Os medicamentos que reunimos e participam dos benefícios 
resultantes da união do radical do acido acético são: a acetopi-
rina, o acetil-salicilato de metilo e a teocilona. 

Estuda-los-hemos isoladamente. 
ACETOPIRINÁ. (Sinonímia: Aceto-salicilato de antipirina, 

pirosal). 
A formula química é: 

c < ; i i 4 < 0 . C ' H » O 
CO.OH.C 1 1HL IN 2O 
C 2 0 H 2 0 O 3 N 8 

Propriedades e acção fisiologica. E ' um pó branco, crista-
lino, de cheiro muito fracamente acético (vinagre), fusivel a 64°, 
muito pouco solúvel na agua fria, mais solúvel na agua quente, 
porém solúvel no álcool e no cloroformio. Não é alterado pelos 
ácidos fracos, mas é facilmente decomposto pelos alcalis. As 
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suas propriedades terapêuticas são as da salipirina, antissetico 
interno, antitérmico, analgésico e antireumatismal. Sendo inal-
terável pelos ácidos diluídos, não sofre modificação na permanên-
cia no estomago; é, porem, decomposto nos seus constituintes 
no intestino, onde o meio é francamente alcalino. 

Nesta propriêdade reside a valorisação deste preparado, 
que é inofensivo para o estomago, ao contrario do que acontece 
com os salicilatos e com a antipirina. 

Está, pois, particularmente indicado em todos os casos de 
suscetibilidade gastrica manifestada por vomitos, por exemplo, 
nos casos de irritação provocados pela antipirina ou pelo sali-
cilato. E ' recomendado como antitérmico e analgésico no trata-
mento sintomático da "migraine„, cefalalgias, nevralgias, etc. 
Provoca no reumatismo articular agudo um aumento dos suores, 
mas de pouca duração. O dr. J . ZUDINSTZ verificou por ensaios 
experimentaes que este medicamento aumenta a secreção pan-
creatica, o que autorisa o seu emprego na diabetis pancreatica. 

Posologia. Este medicamento prescreve-se habitualmente 
em hóstias, e nas crianças pode dar-se em julepo gomoso. As do-
ses vão de I a 6 gramas; nos casos médios não se excede seis 
hóstias de 0,50 gram. 

ACETIL-SALICILATO DE METILO. (Sin.: Eter acetil-metilsali-
cilico). 

A formula química é: 
C 6 H ' \ O-C4HsO 

CO.OCH3 

C 1 0 H 1 0 O 4 

Substitui-se no salicilato de metilo um átomo de hidrogé-
nio do grupo fenolico pelo radical do acido acético. 

Propriedades e acção fisiologica. E ' uma substancia cris-
talisada, inodora, insolúvel na agua, solúvel no álcool, na gli-
cerina, no cloroformio e nos oleos fixos. Ao contacto dos alca-
lis decompõe-se em salicilato e acetato alcalinos, e não é alterada 
pelos ácidos fracos. As propriedades terapêuticas são as do sa-
licilato de sodio. O salicilato de metilo, em razão do cheiro pe-
netrante, desagradavel, espalhando-se facilmente pelos aposen-
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tos, não tem sido aplicado senão externamente, porque irrita 
as mucosas. 

Ora, o composto a que nos estamos referindo conserva as 
propriedades dos saliçilatos, sem ter os seus inconvenientes, 
visto não ser desdobrado pelos ácidos fracos, evitando-se deste 
modo a possível irritação gastrica produzida com o acido salicilico 
e saliciíatos, alem de que é muito bem tolerado pelo organismo. 

Como conclusão diremos que convém administrar este me-
dicamento nos casos em que a intolerância gastrica não per-
mite a administração do salicilato de sodio. 

Pode ser usado externamente como o acido salicilico, mas 
não possui desse modo a acção bem notada do salicilato de 
metilo. 

Posolegia. HUCHARD prescreve este medicamento em doses 
variando de 1 a 8 gramas, como o salicilato de sodio, e habitual-
mente em cachets de 0,50 gramas. 

TEOCILONA. Foi dado este nome a um ccimposto resultante 
da união do acido acetil-salicilico com a teobromina. A formula 
que lhe corresponde é a seguinte: 

C - W O - O - C I H 1 C O N — 
I CO 
I 

N(CH:i) 
C s H 1 4 O 5 N 4 

Propriedades e acção fisiologica. E ' um pó branco, inso-
lúvel na agua, no álcool e no eter, insolúvel em meio acido, 
mas facilmente solúvel em meio alcalino e fracamente solúvel 
no cloroformio. E ' inalteravel pela acção do suco gástrico, 
dando-se a sua decomposição somente no intestino, o que repre-
senta uma vantagem sobre a teobromina-salicilato de sodio ou 
diuretina, que é atacada no estomago. 

Esta preparação associa os efeitos salutares da teobromina 
e do salicilato; mas ao passo que a diuretina é muito solúvel na 
agua e decomposta pelos ácidos fracos, a fixação do radical acético 
acrescenta-lhe uma propriedade util em certos casos. Alem disso 
é mais fácil obter a união do acido acetil-salicilico com a teobro-
mina do que obter a diuretina, que na realidade é, segundo Gk LEÉ 

C O 

C-N(CH a ) Il >CH —C N 
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e MARETTE, teobromina a , 8 / ioo dissolvida na soda caustica a * / m , 
á qual se jantaria salicilato de sodio a 6/ioo- De mais a mais 
com esta preparação evitar-se-iam certos acidentes, embora 
raros, consecutivos á administração da teobromina, sobretudo se 
é dada em doses macissas. G. LEÉ viu este medicamento deter-
minar vomitos e nauseas. A teocilona parece ainda ter menos 
tendencia á produção de cefalalgias do que a teobromina. 

Alem da acção diurética, é analgésico e antitérmico, mere-
cendo em certos casos especial atenção; mas é nas hidropisias 
cardíacas de origem reumatismal que tem a sua principal indi-
cação. 

As combinações ou preparações diversas de teobromina são 
numerosas, e aproveitamos o ensejo de as enumerar e as suas 
aplicações terapêuticas. 

A dinretina ou salicilato duplo de sodio e teobromina, pela 
sua grande solubilidade tem sido modernamente empregada na 
medicação diurética por via hipodermica ou intravenenosa, era 
solução hipertonica ou isotonica, associada á glicose. 

O teobrominato de lítio ou teobromina litica seria, se-
gundo alguns autores, mais activa que o teobrominato de 
sodio ou teobromina sódica. E ' conhecida com o nome de teo-
bromose (dose 0,15 a 0,30 g.). 

A agurina (acetato de sodio e teobromina sódica) é um 
diurético poderoso, que se administra na dose media de 1 K ,50 
por dia em pó ou em solução. 

A uroferina é o salicilato duplo de teobromina e de litio 
(dôse: 1 a 6 g.). 

O teobrominato de sodio associou-se a diversos sais alcali-
nos para substituir o salicilato de sodio da dinretina. Os modos 
d'emprego são idênticos: 

Teobromina sódica e formiato de sodio é a teoforina. 
,. „ e anisato de sodio é a anisoteobromina. 
„ „ e citrato de sodio é a urocitral. 
„ litinada e benzoato ou salicilato de litio é a 

urogenina e uroferina. 
„ litinada e salicilato de sodio é a barutina. 

e lactato de sodio é a teolactina. 
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Teobromina sódica 51,4 p. c. com iodeto de sodio 42,6 p. c. 
é a etistenina. 

Teobromina sódica e salicilato de litio é a teroferina. 
A teocina (teofilina sintética) é uma dimetilxantina iso-

mera da teobromina. E ' um poderoso diurético. 
O teosol (teobrominato de cálcio) apresenta-se em agu-

lhas delgadas pouco solúveis na agua e no álcool. O acido car-
bonico e os ácidos diluídos reagem sobre o teosol separando a 
teobromina no estado coloidal. E ' esta reação que torna este 
preparado um diurético energico, sendo bem tolerado. Adminis-
tra-se na dose de 1 grama por dia em hóstias. 

Les relations commerciales entre Ie Portugal 
et I AngIeterrel examinées au point 

de vue de diverses substances chíjniqúes (minerais 
et produits tirés du règne végétal et animal) 

PAR 

EUGÈNE ACKERMANN 
Ingénieur des mines 

(Su ílr ') 
Pour donner une bonne idée de ce qui a été expédié d'Angleterre 

au Portugal, je vais citer ce que Liverpool et Loudres out expédié au 
Portugal dans Ies dernières semaines. Les autres ports (p. ex., Glas-
gow) n'ont expédié que relativement peu de chose au Portugal. 

Les chiffres cités sont plus éloquents que tous Ies longs dis-
cours. Des expéditions similaires ont eu lieu de semaines en semaines 
depuis Ie début de l'année et contínueront probableraent ainsi pen-
dant la durée de la gnorre. Après, Ie Portugal ne fera pas mal de 
s'orienter un peu. 

Quand avec Ies quantités findique Ies valeurs, je Ies exprime en 
livres sterling anglaises (£). Un peu plus loin je discuterai Ies chiffres 
cités. 

( ' ) Voir Kevista de Chimica pura e applicada, 1917,-p. 326. 
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Semaine du 21 au 27 juillet 1916. 
Expédiíions de Liverpool. 
10 tonnes d'alun (valeur £ 180) pour Lisbonne. 
15 tonnes d'alun (valeur £ 816) pour Porto. 
2 tonnes et . l cwt. (') de chlorure de calcium (valeur £ 81) pour 

Lisbon ne. 
Des désinfectants (non spécialement spécitlés) ont été expédiés 

pour une valeur de £ 50 à Lisbonne et à Porto. 
10 cwt. de chlorate de soude (valeur £ 85) pour Lisbonne. 
Expédiíions de Londres. 
5 barillets d'éther (valeur £ 34) pour Lisbonne. 
Pour £ 237 de céruse pour Lisbonne (comme á ce moment 

là la tonne de céruse valait £ 47 et 10 shilling, il est três facile de 
calculer Ia quantité). 

Pour £ 80 divers produits du goudron (non spécialement spéci-
fiés) pour Lisbonne. 

Semaine du 28 juillet au 5 aoât 1916. 
Glasgow a envoyé à Porto pour £ 45 de produits dérivés du 

goudron. 
Expédiíions de Liverpool. 
7 colis de gélatine pour Lisbonne. 
32 casks (tonneaux) de silicate de soude pour Funchal (Madère). 
63 colis de silicate de soude pour Porto. 
Expédiíions de Londres. 
Pour £ 345 de produits dérivés du goudron pour Lisbonne. 
Pour £ 216 de céruse pour Lisbonne, puis des engrais pour 

Lisbonne. 

Srnaine du 6 au 12 aoút 1916. 
Expéditions de Liverpool. 
4 tonnes et 16 cwt. d'ammoniaque (valeur £ 290) pour Lis-

bonne. 
4 cwt. d'ammoQiaque anhydre (valeur £ 30) pour Porto. 
1 tonne de borax (valeur £ 34) pour Lisbonne. 
29,5 tonnes de sulfate de caivre (valeur £ 283) pour Lisbonne. 

(') Le cwt. est ie quintal anglais, c. a. d., 100 livres à 453 grammes; la toone 
ordinaire anglaise se compote de 20 cwt 
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1 cwt. d'iodure de potassium (valeur £ 60) pour Lisbonne. 
24 tonnes de soufre (valeur £ 830) pour Porto. 
3 tonnes de chlorure de zinc (valeur £ 163) pour Porto. 
Puis pour £ 63 divers pro luits chimiques non spécifiés. 
Expéditions de Londres. 
1 tonne de gélatine pour Lisbonne. 
Pour £ 7 de bichlorure de mercure pour Lishonne. 
Pour £ 230 de produits dérivés du goudron pour Lisbonne. 
Et, chose assez bizarre, 3 tonnes et 18 cwt. de savons. 

Semaine du 13 au 19 aoât 1916. 
Expéditions de Liverpool. 
10 cwt. d'aramoniaque (valeur £ 13) pour Lisbonne et 8 cwt. 

(valeur £ 20) pour Porto (II s'agit naturellement de qualités diffé-
rentes). 

1 cwt. d'arsenic (valeur £ 5) pour Lisbonne. 
14 cwt. de borax (valeur £ 15) pour Lisbonne. 
32 barillets de soude caustique pour Porto. 
100 coljs de carbonate de soude pour Lisbonne. 
400 colis de bicarbonate de soude pour Lisbonne. 
1 tonne de noir au soufre (Sulphur black) (valeur £ 290) 

pour Porto. 
Expéditions de Londres. 
1 caisse de sous-nitrate de bismuth (valeur £ 5) pour Lis-

bonne. 
2 caísses de cyanure de potassium (valeur £ 7) pour Lisboune. 
1 caisse de iodure de potassium (valeur £ 11) pour Lisbonne. 
1 touneau de tartrate de soude et de potasse (valeur £ 10) 

pour Lisbonne. 

Semaine du 20 au 26 aoút 1916. 
Expéditions de Liverpool. 
12 cwt. de borax (valeur £ 16) pour Lisbonne. 
1 cwt. d'acide citrique (valeur £ 20) pour Porto. 
33 tonnes de sulfate de cuivre (valeur £ 1650) pour Lisbonne. 
6 cwt. de phosphate de chaux (valeur £ 20) pour Porto. 
100 colis de bicarbonate de soude pour Lisbonne, 97 colis de 

silicate de soude pour Lisbonne et 75 colis de silicate de soude pour 
Porto; puis 11 caísses de savons pour Lisbonne. 
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Semaitie du 27 aoât au 2 septembre 1916. 
Glasgow a envové à Porto 5 tonnes de sulfate de baryte et 67 

tonnes et IC cwt. de chlorure de chaux. 
Expiditions de Liverpool. 
9 cwt. d'ammoniaque (valeur £ 83) pour Fuuchal (Madére). 
1 tonne et 1 cwt. de désinfectants (valeur £ 64) pour Lis-

bonne. 
2 tonnes de chlorate de potasse (valeur £ 560) pour Lisbonne. 
Pour £ 34 d'iodure de potassium pour Porto, puis 33 colis de 

silicate de soude pour Porto et 5 tonnes do sel pour Lisbonne. (II est 
renversant de voir que Ies Portugais ont besoin de sel anglais). 

Expêditions de Londres. 
12 tonnes de sulfate d'alumine (valeur £ 270) pour Lisbonne. 
6 colis d'ammoniaque (valeur £ 17) pour Lisbonne. 
100 tonnes de sulfate d'ammoniaque (valeur £ 1800) pour 

Lisbonne. 
1 petite caisse d'acide benzoique (valeur £ 5) pour Lisbonne. 
10 cwu de borax (valeur £ 18) pour Lisbonne. 
4 tonnes et 18 cwt. de borax (valeur £ 163) pour Porto. 
2 colis de peroxyde d'hydrogene (valeur £ 25) pour Lisbonne. 
1 cohs de salicylate de méthyle (valeur £ 6) pour Porto. 
1 caisse de bromure de potassium (valeur £ 10) pour Porto. 
1 caisse d'iodure de potassium (valeur £ 42) por Lisbonne. 
20 tonnes de salpêtre (valeur £ 1150) et 3 tonnes et 14 cwt. 

de salpêtre (valeur £ 196) pour Lisbonne. 
6 cwt. d'hyposulfile de soude (valeur £ 6) pour Lisbonne. 
1 caisse d'iodure de sodium (valeur £ 10) pour Lisbonne. 

Semaine du 3 au 9 septembre 1916. 
Bristol a expédié 21 tonneaux d'oxyde de fer au Portugal. 
Expiditions de Liverpool. 
3 tonnes et 1 cwt. de borax (valeur £ 123) pour Lisbonne. 
15 tonnes d'alun (valeur £ 300) pour Lisbonne. 
15 cwt. d'ammoniaque (valeur £ 45) pour Funchal (Madére). 
1 cwt. d'acide citrique (valeur £ 28) pour Funchal (Madére). 
Expêditions de Londres. 
6 tonnes de set marin pour Lisbonne et 4 tonnes de sel marin 

pour Porto. 
11 est réelment, curieux, que, eo dépít de ses salines, Ie Por-
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tugal ait besoin de recevoir du sei d'Angleterre. Le Portugal, tant 
comma l'Espagne (p. ex., Ia région de Cadiz) produit un sei excellent. 
D'ailleurs 1'ancien secrétaire de Ia Société a nontré, dans divers écrils 
éminents, que Ie sei de Portugal est réellement de fort bonne qualité. 

A còtó des produits que je viens de citer, il y a en plus, pour 
ainsi dire, tous Ies petits produits chimiques et phannaceutiques, facide 
salicylique et ses derivés, tous Ies alcalóides, etc., et quantité de pro-
duits, expédiés d'Angleterre sous Ie nom de produits chimiques non 
spécialement specifiés. Beaucoup pourraient se fabriquer au Portugal, 
p. ex., Ia plupart des produits de chimie pharmaceutique, que 1'on 
peut si aisément fabriquer sur une échelle moyenne. Il est vrai que 
pour l'instant Ie Portugal est un peu obligé d'acheter en Angleterre; 
d'ailleurs !'Allemagne ne peut plus fournir et la France est tout-à-fait 
incapable de développer son commerce d'exportation de produits chi-
miques, qui, même âvant la guerre, n'a jamais été bien brillant. 

Il convient d'analyser et de discuter quelques-uns des chiíFres 
cités. 

Si Ie Portugal importe Ies produits de la grande industrie chimi-
que qui Iui manquent, p. ex., Ie carbonate de soude, Ie bicarbonate de 
soude, 1'acide causlique, Ie soufre, etc., il n'y a rien à dire. 

Mais quand on voit que Ie Portugal va jusqu'à recevoir du savon 
et souvent aussi bien d'autres produits d'Angleterre, qu'il pourrait 
obtenir plus avantageusement de lui-même ou d'ailleurs, on est obligé 
de se dire qu'i! y a encore beaucoup à perfectionner. Si petit que soit 
Ie pays, il p&urrait devenir aussi industriei que la Hollande, s'il voulait 
réellement s'en donner la peine. De plus il y a pas mal de produits 
des colonies portugaises qui pourraient être travaillés et transformés 
au Portugal. Il faut établir une harmonie entre Ies diverses industries 
agricoles, minières et chimiques au Portugal. Il faut que toutes se dé-
veloppent simultanémeut, 1'une aidant l'autre. Naturellement Ie jour, 
oü il y aura une véritable industrie chimique au Portugal, est encore 
lointain, mais c'est précisément pour cela qu'il faut dès à présent s'y 
préparer. 

En ce qui concerne l'alun, Ie Portugal, n'ayant pas des bauxites 
riches et exploitables économiquement, a raison de 1'acheter ailleurs. 

Le chlorure de calcium, qui três souvent est obtenu comme résidu 
de diverses epérations de la grande industrie chimique, peut également 
s'obtenir à bon compte d'ailleurs. 

Il en est de même des désinfectants et du chlorate de soude. Ce 
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dernier ne peut s'obtenir économiquement que quand on dispose de 
forces hydrauliques et électriques à bòn marche, p. ex., en Scandi-
navie et dans Ies Alpes. 

Par contre, dans un pays de vin et d'alcool, comrae Ie Portugal, 
on devrait pouvoir fabriquer aisément de l'éther, ainsi que tant d'autres 
produits organiques, qui n'ont qu'un tort, c'est de nécessiter beaucoup 
d'alcool dans Ieur preparation ou Ieur élaboration. 

A mon avis il ne, serait pas impossible de fabriquer au Portugal 
de la céruse avec Ies minerais de plomb du pays. 

Quant aux produits dérivés du goudron, il est clair que Ieur fa-
brication au Portugal, sur une échelle relativement petite, ne pourrait 
pas donnér grande économie; cependant certaines opérations de trans-
formation seraient faisables. 

Du moment que Ie Portugal a des facilites pour importer d'An-
gleterre de la soude caustique et du carbonate de soude, il pourrait 
sans trop de peine fabriquer lui-méme Ie silicate, dont il fait une 
grosse consommation. D'ailleurs tous Ies pays du midi de l'Europe en 
consomment beaucoup. Pourquoi Ie Portugal ne fabriquerait-il pas des 
silicates pour certaines parties de l'Espagne? 

Quant à la géiatine, Ie Portugal ne devrait pas avoir besoin d'en 
recevoir d'Angleterre; il y a en Portugal Ies peaux, Ies os et tout ce 
qui est nécessaire pour fabriquer plus de géiatine qu'il n'on faut pour 
Ie Portugal et ses colonies. 

Jusqu'a présent je n'ai pas parlé des acides minéraux. Ayant Ies 
pyrites sur place (en particulier au sud-est du pays), Ie Portugal peut 
fabriquer Ies acides. La «Sociedad general de industria y comercio», 
dont Ie siège social est à Bilbao (Espagne), a une série d'établisse-
ments Ies plus importaats en Espagne, prés de Bilbao, à Sévilla, à 
Badalona prés de Barcelona, à Malaga, à Aldea-Moret prés de Caceres, 
etc., et elle a ógalement an établissement à Trafaria, prés de Lisbonne; 
mais en somme ce dernier n'est pas une entreprise reéllement portu-
gaise. Cette société fabrique des acides, du superphosphate de chaux, 
des engrais variés, du sulfate d'ammoniaque, du sulfate de soude et 
également de la glycérine. 

Le Portugal doit pouvoir fabriquer lui-méme ses engrais, d'autant 
plus qu'il a toutes Ies facilités poor pouvoir recevoir par mer Ies ma-
tières premières (phosphate d'Algérie et de Tunisie) et par terre Ies 
quelques phosphates de la province de Caceres, en Espagne. 

Pour finstant il n'y a pas grand chose à critiquer pour l'impor-
Rev. chim. para app., 2." série, anno I (n.°' 11-!2 — Novembro a Dezembro de 1916) 24 
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tation au Portugal du borax, du chlorure de zinc, du bichlorure de 
mercure, du sous-nitrate de bismuth, du cyanure de potassium et 
même de l'ammoniaque. Par contre, 1'iodure de potassium pourrait se 
fabriquer, car Ies algues sont assez abondantes sur Ies côtes de 
1'Atlantique. 

Pour Ie sulfate de cuivre. c'est un veritable contresens que Ie Por-
tugal Ie paie três cher d'ailleurs, quand son sol renferme tant de cui-
vre. En tout cas, Ie cuivre du Portugal devrait être emplové à la fabri-
cation du sulfate de cuivre nécessaire au pavs, avant de pouvoir aller 
ailleurs. 

Le tartrate de soude et de potasse, si facile à fabriqueur, devrait 
être produit au Portugal, car Ie pays fournit assez de tartre brut qui 
est expédié ailleurs. Au lieu d'exporter ce tartre brut, Ie Portugal de-
vrait Tutiliser sur place pour la fabrication de 1'acide tartrique pur, de 
la créme de tartre pur et du tartrate de potasse et de soude; alors 
seulement Ie Portugal devrait exporter l'excés de tartre. 

Je ne puis pas comprendre pourquoi Ie Portugal n'a pas su déve-
lopper une certaine industrie des essences naturelles. Si cette indus-
trie a réussi ailleurs, elle pourrait certainement réussir aussi au Por-
tugal. 

Il est assez singulier qu'un cwt. d'arsenic arrive d'Angleterre au 
Portugal au prix de 100 livres sterling la tonne, alors que c'est Ie 
Portugal qui eu envoie en Angleterre et que Ie prix maximum à Lon-
dres n'est que de 36 livres sterling. Ge sont des proportions sembla-
bles qui existent pour divers produits qui reviennent au Portugal après 
transformation (ou simple voyage) en Angleterre. 

Certains produits chimiques pourraient être fabriqués avec ce qui 
vient ou pourrait venir des colonies portugaises; il y a, p. ex., assez de 
régions ou Ies citrons abondant et la fabrication de l'acide citrique 
pourrait être une industrie portugaise. Le citrate de chaux brut pour-
rait être fabriqué aux colonies et c'est au Portugal que Ie produit 
sorait purifié et transformé en acide citrique. 

Ayant cité des exemples des importations des dernières semai-
nes, je tiens à parler de quelques groupes de produits, qui ont été 
expédiés en 1915 d'Angleterre au Portugal. 

10.441 cwt. d'alun et de sulfate d'alumine (4.877 em 1914); 
28.854 cwt. de chlorure de chaux (13.944 en 1914); 485.890 gallons 
(1 gallon = 4 ' / , litres) d'huile de goudron et de créosote (76.000 
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gallons em 1914); 3.498 tonnes de sulfate de cuivre (3.152 en 
1914). 

L'Afrique orientate portugaise a reçu en 1915 4.608 cwt. de 
cyanures alcalins (cyanure de potassium et cyanure de sodium) 
(13.600 cwt. en 1914); 6.724 cwt., avec une valeur de £ 7.900, de 
desiufectants et d'insecticides (9.698 cwt. avec une valeur de £ 12.893 
era 1914). 

Le Portugal a reçu en 1915 22.876 cwt. de soude caustique 
(35.776 cwt. en 1914); 89.359 cwt. de composés divers de sodium 
avec une valeur de £ 30.037 (104.315 cwt. avec une valeur de £ 
30.796 en 1914). En 1915 Ies prix étaient bien plus élevés qu'en 
1914. 

En ce qui concerne I 'ensemble des produits chimiques Ie Portu-
gal en a reçu en 1915 pour £ 207.544 et en 1914 pour £ 126.010. 

L'Angleterre avance rapidement au Portugal. 
(A suivre). 

Correspondência 

Recebemos do nosso illustre consocio Snr. Dr. CAKDOSO P E -
REIRA a seguiu té carta, a que gostosamente damos publicidade: 

.. . Senhor e meu presado amigo. — Na analyse bibliographica 
do trabalho, publicado ha perto de tres annos, pelo Snr. Dr. DIAMANTINO 
FERREIRA GODINHO, com o titulo: Estudo sobre os processos do exame 
chimico-legal de documentos falsificados (Archiv o do Instituto de 
Medicina Legal de Lisboa, Série B, vol. i), escreve V. . (N. 0 5 5-8, 
pag. 2 5 3 , d'esta Revista) que, ao contrario do que o Snr. Dr. GODINHO 
affirma, não foi no caso da Junta de Credito Público que a primeira 
vez se fizeram investigações d'esta ordem. «No prefacio refere-se o 
auctor — escreve V , . . , textualmente — aos exames de escriptas fal-
sificadas, feitas a proposito do tão fallado caso da Junta de Credito 
Publico, como tendo sido os primeiros feitos em Portugal. Devemos 
dizer que, antes d'esses, se tinha procedido a algumas investigações 
congoneres no Laboratorio Municipal do Porto, uma d'ellas referente 
ao caso do Visconde de Valdemouro (Aveiro)». 

Accrescentarei que me lembro do Snr. Dr. DIAMANTINO GODINHO 
me dizer, em tempo, ter recebido uma carta do Snr. Professor LE-
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PIERRE, na qual também este nosso illustre amigo observava ter feito 
ha já bastantes arinos investigações idênticas, para um processo crime. 

Fiea, portanto, assento que, antes do caso da Junta de Credito 
Publico, já o Labóratorio Municipal do Porto e o Snr. Prof. LEPIERRE 
tinham em Portugal applicado a chimica no exame de documentos fal-
sificados. 

Como o trabalho do Snr. Dr. GODINHO foi não só inspirado, mas 
dirigido e revisto por mim, d'esta omissão tenho eu muita, se não toda 
a responsabilidade. Espero que V . . . e o Snr. Prof. LEPIERKE me re-
levem a falta — involuntária, desnecessário é dizel-o. 

A verdade é que eu não conhecia da existencia de taes traba-
lhos — como ainda não sei se alguma coisa de publicado existe, o que 
ainda attenua mais a minha culpa. 

Observarei ainda que no Relatorio sobre o caso da Junta de 
Credito Publico (de collaboração com o Snr. Dr. XAVIER DA SILVA), 
com data de 18 de Junho de 1912 e 3 de Setembro do mesmo anno, 
publicado nos Archivos do Instituto de Medicina Legal, Série A, vol. i, 
n . o s 4-9 d'Agosto de 1913, pag. 189 a 223, não empregava eu ex-
pressões tão cathegoricas, como o auctor do trabalho que merece os 
reparos de V . . . O Snr. Dr. GODINHO, levado certamente por senti-
mentos de sympathia, um pouco exagerados, mas que muito o hon-
ram, pelo Instituto de Medicina Legal de Lisboa, onde encontrou 
sempre dedicações, queria que fosse este estabelecimento scientifico 
o primeiro que tivesse inaugurado em Portugal estes estudos. 

Pela minha parte, mais cauteloso (infelizmente sou mais velho 
que elle!), limitei-me a escrever no meu ReIatorio acima citado: «Que 
eu saiba é a primeira vez que em Portugal, etc.» (loc. cit., pag. 218). 
E isto simplesmente para aproveitar esta razão, a outras que dou, para 
justificar a descripção da tochnica. Não só pelos motivos expostos, 
mas ainda por não ter havido reclamação ás minhas palavras, não 
obstante ter decorrido mais de um anno depois de publicadas, o Snr. 
Dr. GODINHO julgou-se talvez auctorisado a escrever o que escreveu. 

Além d'isto, direi ainda que veio do Porto o material de estudo 
que fez objecto d'um outro trabalho publicado por mim, do collabora-
ção com o Snr. Dr. ALVES D'AZEVEDO, nos Archivos do Instituto de 
Medicina Legal de Lisboa (Série A, vol.'i, pag. 300). Ao que parece, 
portanto, as auctoridades d'essa cidade, dirigindo-se ao Instituto de 
Lisboa, ignoravam também da existencia de peritos, fóra d'esse Insti-
tuto, que se tivessem dedicado especialmente a esta ordem de trabalhos. 
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Ao mesmo Instituto se dirigiu ainda, o anno passado, a Commis-
são Syndicante da Alfandega de Lisboa, pedindo a collaboração dos pe-
ritos d'este Instituto para trabalhos idênticos. 

Não desejo deixar passar esta occasião sem agradecer a V . . . , 
muito reconhecido, as suas benevolentes palavras a respeito dos tra-
balhos que alumnos distinctos da faculdade de medicina teem feito no 
Laboratorio a meu cargo. Ninguém, a todos os respeitos, mais compe-
tente do que V . . . para devidamente cotar o valor do meu esforço. 
Mil vezes obrigado. 

Pedindo e agradecendo a V. . . a publicação d'esta carta no 
proximo numero da sua Revista, tenho a honra de me subscrever 
como sempre — De V . . . . amigo, etc. 

CARDOSO PEREIRA. 
Lisboa e c/de V. . . 

42. Rua dos Lusíadas 
30 Nov. 1916. 

Variedades 

As installaçSes da Companhia Uniao Fabril. Relatorio do uma 
visita. (Do Commercio do Porto).—Tivemos occasião de visitar as 
vastas installações da Companhia União Fabril, no Barreiro, e trouxe-
mos de lá a grata impressão da existencia em Portugal de uma grande 
empreza destinada a prestar os mais assignalados serviços á nossa 
indispensável rehabilitação economica. 

O que alli se produz, n'aquelle poderoso centro industrial, é do 
maior valor para a agricultura portugueza e para a industria portugueza. 

Para a agricultura portugueza, produzem-se adubos chimicos e 
matérias indispensáveis aos tratamentos das epiphitias das videiras e 
outras plantas. 

Para a industria portugueza, produzem-sé substancias indispen-
sáveis a muitos ramos do trabalho nacional. 

É, pois, sob esses dois grandes aspectos que devemos encarar as 
installações da Companhia União Fabril, no Barreiro, installações que 
representam uma iniciativa por tantos titulos benemerita, aquecida 
pelo espirito esclarecido e pela iniciativa ousada de um homem cheio 
de actividade e de coragem, o snr. ALFREDO SILVA. 

Só essa coragem poderia ter permittido, n'um paiz pequeno como 
o nosso, reali8ar empreza de tal vastidão; só essa coragem poderia 
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arrostar com as múltiplas difficuldades que, n'esta nossa boa terra, 
embargam o passo aos homens de iniciativa, difficuldades das quaes 
cabe aos poderes públicos o maior quinhão. 

Dirigimos-nos para o Barreiro, com a certeza de encontrarmos 
uma vasta fabrica; mas não podendo prevêr que ella tivesse a impor-
tância que lhe reconhecemos e de que mal pode tomar-se conheci-
mento II1Uma primeira visita. 

Vamos dar uma ideia das vastas instaliações da Companhia União 
Fabril, no Barreiro, devendo observar que são também importantes 
as que ella possue em Lisboa, para preparação de diversos productos, 
entre os quaes a niveina, a excellente gordura extrahida do còco. 

I. Os su PERPHOSPHATOS. — Sob o ponto de vista agrícola, é a 
preparação de superphosphato de cálcio que occupa maior área. Pre-
para-se alli o superphosphato em quantidade muito além das necessi-
dades do consumo nacional, sendo o excedente de ha muito destinado 
á exportação. 

A phosphorite, que serve de materia prima, é tratada pelo acido 
sulfurico com o fim de tornar o acido phosphorico mais assimilavel 
pelas plantas. Para isso soffre diversas operações em moinhos, Cama-
ras de desaggregação, etc., até chegar a ser uma substancia pulveru-
lenta, bem sêcca em apparelhos especiaes e assim transportada por 
cabos electricos aereos, pelo systema de «telferage», até um enorme 
silo, vasta construcção de cimento armado, com variadas comportas de 
sahida para os vagões que os conduzem a todos os pontos do paiz. 

A proposito, vem dizer que todas as dependencias da fabrica são 
servidas por linhas ferreas, cuja extensão total mede uns sete kilorae-
tros, havendo locomotivas privativas para o movimento d'esse mate-
rial circulante. 

Sendo, como é, importante o transporte do superphosphato en-
saccado, é claro que a fabrica não podia prescindir de uma officina 
de fabricação de saccos. Não é, pois, sem surpreza que, visitando a 
grande fabrica de productos chimicos, encontramos alli vastas officinas 
destinadas á fabricação de saccos de juta. 

A juta é desfibrada, fiada, em seguida o fio seccado, e por ultimo 
tecida em nada menos de 100 teares, sendo depois confeccionados os 
saccos e, finalmente, marcados em machinas rotativas typographicas 
especiaes. Tudo isso se faz com velocidade tal que a União Fabril pro-
duz saccos para o seu consumo e para fornecer diversas industrias. 
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II. O SULFATO DE c o B H E . — É a fabricação do sulfato de cobre 
que ultimamente mais tem affirmado a profícua iniciativa da Compa-
nhia União Fabril. Realmente, perante as incertezas dos mercados ex-
ternos, foi um grande serviço á agricultura portugueza, especialmente 
á viticultura nacional, estabelecer entre nós esta industria que, pare-
cendo singela, é, todavia bastante complexa. 

A fabricação tem por base o oxydo de cobre proveniente de co-
bre refinado em fornos especiaes e dos cimentos de cobre extrahidos 
por lexiviação das pyrites ustuladas para o fabrico do acido sul-
furico. 

O cobre, assim obtido no estado de grenalha ou pó, é aquecido 
em grandes fornos d'étagères, até oxidação completa, e em seguida 
dissolve-se o oxydo de cobre formado em acido sulfurico, diluido em 
grandes tanques aquecidos, constituindo um conjuncto que dá ao re-
cinto o aspecto de um verdadeiro inferno. Ao lado, ticam os crystali-
sadores, onde se formam os crvstaes do sulfato de cobre, com a sua 
bella transparência azul. Os blocos de crystaes são divididos em appa-
relhos especiaes, depois lavados e, por ultimo, desseccados, para po-
derem ser transportados e ser garantido o seu grau de pureza, que vai 
até 99,68 %, como verificamos pela analyse expontaneamente feita 
por iniciativa do «Lavrador». 

N'um armazém especial lá está uma montanha de sulfato produ-
zido, esperando ser acondicionado para expedição. 

Brevemente disporá a fabrica de uma tanoaria mechanica, desti-
nada á fabricação das barricas para o sulfato, de modo a poder forne-
cel-as em quantidade sufficiente. 

III. O SULFATO DE FERRO. — Produz também a fabrica o sulfato 
de ferro, que tem numerosos usos agrícolas, industriaes e até domés-
ticos. Os resíduos de ferro são tratados pelo acido sulfurico e o liquido 
obtido passa para crystalisadores. Assim se obtéem os pequenos crys-
taes transparentes, de puro verde-mar. 

IV. O ACIDO SULFURICO. — Representando o acido sulfurico um 
elemento essencial para a preparação dos productos que acabamos de 
mencionar, não podia deixar de fabrical-o a Companhia União Fabril. 

Constitue, pois, um importante serviço da fabrica. Começa a fa-
bricação pela ustulação das pyrites de que resulta o acido sulfuroso; 
seguindo-se diversas reacções nas torres de Glover e de Gay-Lussac, 
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mas especialmente nas camaras revestidas de chumbo, dando ahi a 
transformação do acido sulfuroso em sulfurico por influencia de com-
postos oxygenados do azoto, do ar e de vapor de agua. É uma prepa-
ração bastante complicada e sujeita a grande corrosão do material 
empregado. 

V. O ACIDO CHLORHYDRICO.—O acido cblorhydrico tem hoje tan-
tos usos industriaes que se torna indispensável fabricado em Portugal. 
Dispomos para isso de abundante materia prima, que é o sal marinho, 
se bem deva considerar-se superior o sal gemma. 

A decomposição do sal marinho, chloreto de sodio, faz-se em 
fórmfts especiaes, pela acção do acido sulfurico, passando os vapores 
resultantes das diversas operações para numerosos vasos de grés, sys-
tema Pützer, nos quaes se dissolvem na agua. 

Para elevar e trasvasar o liquido tão corrosivo como este, dispõe 
a fabrica de uma apropriada installação. 

VI. O SULFATO DE M A G N E S I A . — N a preparação do sulfato de ma-
gnesia emprega-se a dolomite. 

Este sal crystallisado é ura producto muito empregado nas artes 
e na pharmacia. 

VII. O SULFATO DE SODIO. — Obtem-se este producto, de largo 
emprego, fazendo reagir o acido sulfurico sobre o chloreto de sodio. 

VIII. O LABOKATORIO E o F F i c i N A S DE R E P A R A Ç Õ E S . — A enume-
ração dé alguns dos variados productos que a fabrica prepara é suf-
ficiente para dar , a ideia da considerável importancia do estabeleci-
mento fabril de que nos estamos occupando. 

Para verificação da pureza d'esses productos está montado um 
laboratorio, em edifício especial, podendo alli realisar-se os methodos 
geraes da analyse chimica e os methodos electrolyticos. 

Dispõe também a fabrica de diversas offícinas de reparações, que 
são constantes e de responsabilidade, em consequência dos grandes 
desgastes produzidos pelos líquidos corrossivos que estão em contacto 
com o material. Uma officina especial é destinada á reparação das 
machinas e apparel hos dynamo-electricos. 

IX. Os BAIRROS OPERÁRIOS E COOPERATIVA. — Annexo á fabrica, 
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e dentro do recinto d'ella, foi construido ura bairro operário que já 
abrange 100 habitações, saudaveis e de bello aspecto, que são arren-
dadas ao pessoal, ao preço de 3$500 mensaes, cada uma. 

Ifum dos prédios do bairro está montada uma cooperativa, com 
os generos de mercearia e outros artigos, que são fornecidos aos ope-
rários em vantajosas condições. 

X. Os SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIOS.—Tem a fabricfi um bem 
organisado serviço contra incêndios. 

Além de bombas e domais material de extincção, tem boccas de 
agua com pressão, em diversas partes, eUinctores chimicos, etc. 

Taes são, em rápido esboço, as importantes installações da Com-
panhia União Fabril no Barreiro. Damos-nos por felizes com a visita 
que fizemos, porque tivemos occasião de apreciar um dos mais im-
portantes estabelecimentos industriaes de Portugal e uma das mais 
rasgadas e beneficas iniciativas realisadas entre nós. 

O professor Ramsay. —Sob este titulo inserem os uAnales de 
la Sociedad espaiíola de Fisiea y Quimican, de outubro d'este anno de 
1916, uma calorosa homenagem ao grande chimico inglez. «A sua 
morte foi uma grande perda para a sua patria e para o mundo inteiro, 
e a sciencia perdeu n'elle um dos seus mais insignes e afortunados 
cultivadores, e um descobridor, no modo como o foram, cada qual 
com seus caracteres peculiares, os seus compatriotas DAVY e F A -
RADAY». 

O auctor d'este elogio historico classifica em tres grupos os traba-
lhos originais de RAMSAY: «Bem considerado o conjuncto da obra scien-
tifica de RAMSAY, e attendendo á indole particular dos trabalhos realisa-
dos, pode ella dividir-se em tres séries distinctas. Comprehende a 
primeira aquellas investigações variadas do começo da sua carreira 
scientiflca, quando a sua grande personalidade não estava ainda bem 
definida e determinada, advertindo que em alguns d'estes primeiros es-
tudos se encontra a origem e o ponto de partida do seu grande labôr 
ácerca dos gazes do ar. As investigações verdadeiramente magistraes 
sobre estes gazes nobres de atmosphera constituem a segunda série 
da sua obra. A terceira, que deriva da anterior, abrange quanto fez 
referente á radioactividade e ao grupo de elementos radioactivos e as 
suas doutrinas de tão famosa transmutação dos elementos chimicos». 

RAMSAY era exímio na dextreza no trabalho do vidro, e construía 
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por suas próprias mãos os apparelhos que imaginava, modificava-os e 
aperfeiçoava-os a seu gosto sem auxilio alheio. 

«Não era RAMSAY só um experimentador elegante, fino e de pas-
mosa habilidade; nem era só um theorico eminente; n'elle se reuniam, 
formando um àdmiravel consorcio, ambos estes dotes, completando-se 
e auxiliando-se da maneira mais perfeita possível; rara associação, 
nada frequentes, ainda em sábios muito eminentes». 

Revista dos jornaes 

NAZARETH CAMPOS — Reacção de Bornstein. (Revista de chimica 
e physica puras e applicadas, Rio de Janeiro, H anno, n.° 13, p. 190). 

A reacção de BÕRNSTEIN para a saccharina faz-se aquecendo-a 
com a resorcina e poucas gotas de acido sulfuroso, e, depois do seu 
resfriamento, projectando a mistura em agua fortemente alcalinisada 
pela potassa ou pela soda; obtem-se uma linda fluorescência verde. 

Já a esta reacção, que é muito sensível, teem sido feito criticas. 
HOOKER, entre outros, objectou-Ihe que ella se dá mesmo com a re-
sorcina só. BÕRNSTEIN respondeu que o seu critico não attentou bem 
na sensibilidade da resorcina. Com 1 mg. de saccharina podem obter-se 
alguus litros de um soluto com manifesta fluorescência. Para as ana-
lyses das substancias alimentícias bastam 0,5 cg. de resorcina com o 
dobro do seu peso e 2 a 3 gotas de acido sulfurico para ter uma 
reacção segura. São precisos muitos centig. de resorcina só, aquecida 
com acido sulfurico, para que o liquido filtrado adquira uma côr es-
verdeada. 

O snr. prof. NAZARETH CAMPOS consigna um novo inconveniente 
— que é dar-se a reacção na ausência absoluta de saccharina e com 
traços apenas de tannino. 

Eis um aviso aos chimicos que procedem á analyse de vinhos, 
afim de não cahirem em erro na diagnose da falsificação por saccha-
rina. Examinando, como é costume, os vinhos pela mistura acidulada 
de ether ordinário e ether de petroleo, podem obter-se, e obtem-se, 
resíduos insípidos, que não obstante dão com toda a certeza a reacção 
de BÕRNSTEIN; é que a mistura etherea arrasta um pouco de tannino, 
que é o causador da reacção illusoria. 

O auctor verificou o facto empregando o tannino em natureza. 
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LAUREANO MENENDEZ — Analyse dos ferrocerios. (Anales de la 
Sociedad espanola de Fisiea y Quimica, anno xiv, julho de 1916, 
p. 401-402). 

O auctor descreve o processo que segue na analyse das «pedras» 
dos accendedores pyrophoricos, a que esta Revista já se referiu (anno 
x, 1914, p. 127), e que é o seguinte: 

A «pedra» é tratada por acido chlorhydrico e umas gotas de agua 
de bromo, evapora-se á seccura, trata-se por agua e filtra-se. 

O liquido resultante é tratado pela ammonia, que não deve ser 
empregada em excesso para evitar a solução da alumina; filtra-se, e 
pelo liquido ammoniacal faz-se repassar a corrente de hydrogenio sul-
furado para precipitar o cobre e os metaes do seu grupo, deixando 
dissolvido o antimonio, o arsénio, etc., que se podem investigar pelos 
processos correntes. 

O precipitado obtido ao tratar o liquido primitivo pela ammonia 
é dissolvido no acido chlorhydrico, addicionado de acido tarrtarico e 
ammonia e sujeito á corrente sulfhydrica, que precipita o ferro; e no 
liquido obtido, depois da filtração, destroe-se o acido tartarico com 
acido nitrico e chlorato de potassa, depois do que se precipita o cerio 
e os metaes da sua familia pelo acido oxalico; no liquido filtrado de-
termina-se a alumina. 

O precipitado de sulfureto de ferro disfcolve-se no acido sulfurico 
e determina-se o ferro no soluto pelo processo de MARGUERITE. 

I1Tuma analyse a que procedeu o auctor achou ser a composição 
da liga de ferrocerio que fôrma as «pedras» dos accendedores a se-
guinte: Cerio, 69,66; ferro, 28,82; cobre, 1,39; silicio, 0 ,11; perda, 
0 ,02; total, 100. 

Litteratura scientiflca 

EM PITTSBURGO 

( I m p r e s s õ e s de v iagem) 
(teia) 

p o r A . J. FERREIRA DA SILVA 

Era sobretudo a industria do petroleo do gaz natural que eu tinha 
em vista observar, quando fiz; expressamente para tal fim, a viagem 
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de ooze horas, no comboio expresso diário, que de New-York sahe ás 
oito horas e meia da tarde para chegar a Pittsburgo ás sete e meia 
da manhã seguinte. 

Mas a realidade era muito ditlerente d'aquillo que imaginara. 
De facto, quando, na manhã do dia 16 de setembro de 1912, an-

tes de chegar a Pittsburgo, ia percorrendo com a vista os locaes atra-
vessados pela linha ferrea, eram forjas, fundições e fabricas de raa-
chinismos electricos o que mais se notava. 

Reconheci em breve que Pittsburgo era um centro fabril e indus-
trial de primeira importancia na producção do ferro e do aço; as 
maiores fabricas e os maiores depositos de aço do mundo existem alli 
(E. H. GARY); estes últimos occupam uma área de cerca de nove he-
ctares. Calcula-se que só o transporte de carvão, minério de ferro, 
cal, etc., utilisados no fabrico de ferro e aço produzidos na região, 
exige annualmente 88.000 comboios, com a carga media de 3.400 tu-
neladas e mais cada um. 

Além do ferro e do aço, Pittsburgo é o principal pentro de fabrico 
de vidraria, ceramica (principalmente tubos de barro) e cimento. Da 
vidraria fabricada nos Estados-Unidos, um terço é de Pittsburgo. As 
prjncipaes fabricas que os meus collegas congressistas veriam em 17 
de setembro são a Allegheny Plate Glass C." e a United States Glass 
Company. 

As fabricas de tubos cerâmicos e de cimento são as maiores do 
mundo. 

A producção de folha de Flandres, ou lata, em Pittsburgo repre-
senta, á sua parte, os cinco oitavos da producção total nos Estados-
Unidos. 

Machinismos para electricidade, rodados de aço para caminhos 
de ferro, cylindros, rodas, ferramentas, condensadores, fio metallico, 
motores a gaz, locomotivas, turbinas a vapor, prensas; chumbo, al-
vaiade e tintas; alumínio, vanadio; destillaria para a producção do 
whisky; conservas de fructas e legumes; cortiça — todos estes pro-
ductos e fabricos se encontram lá. 

Para ajuizar da importancia d'este emporio industrial bastará di-
zer, tomando para base um guia que foi fornecido aos congressistas» 
que ha lá 3.600 fabricas, empregando directamente cerca de 350.000 
pessoas, com salarios annuaes, médios, de 600$000 reis; e que o mo-
vimento por via fluvial e por caminho de ferro, que duplicou de seis 
annos a esta parte, foi representado em 1910 por 167.733:268 tone-
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ladas de productos (incluindo o petroleo), cerca do dobro do movi-
mento commercial sommado, de New-York, Londres, Hambargo e 
Marselha, os maiores portes das maiores nações marítimas do mundo, 
que é de 83.376:888 toneladas. 

E' muito interessante, sob o ponto de vista dos combustíveis e 
matérias naturaes para illuminação, a região de que Pittsburgo é o 
centro, que se estende pelo norte e noroeste até o lago Erie (na mar-
gem do qual assenta a cidade de Buffalo) e pelo sul e sudoéste até á 
Virginia occidental. Julgo que é a única região onde se encontram, em 
quantidades exploráveis industrialmente, o combustível fossil: no es-
tado gazoso— gaz natural; no estado liquido—petroleo; e no estado 
sólido — carvão fossil bituminoso ou hulha. 

O jazigo principal do gaz natural encontra-se a seis léguas, sendo 
explorado por furos de sonda, e brotando como o petroleo; e vem 
canalisado para a cidade, onde é aproveitado tanto nas casas, como 
nas fabricas, e vendido por preços muito baixos. Ha 26 annos que co-
meçou a ser utilisado em Pittsburgo. 

E' essencil mente constituído por metbano (88 °/o) e ethano (12 %); 
o seu poder illuminante não é grande. Emprega-se para illuminação 
com mangas incandescentes; e para aquecimento é aproveitado por 
algumas fabricas de vidros (Allegheny Plate Glass Company), e em 
fundições. A producção annual do gaz natural tende a diminuir, de 
modo que ns fabricas que o utilisam são forçadas a dispôr também de 
gaz ordinário de illuminação e outros processos de aquecimento. 

Diversas companhias exploram este gaz natural e o petroleo, en-
tre ellas: a Philadelphia Company's Oil and Gas Fields e a People's 
Natural Gas Company. 

Os principaes campos de petroleo encontram-se po norte de Pitts-
burgo, a umas 42 léguas, na «Oil City». A sua producção é apenas ex-
cedida pelos petroleos da Russia. Em Pittsburgo ha a grande fabrica 
de purificação — a Atlantic Refining C.°. 

Emquanto á hulha, ou carvão fossil, no districto de Pittsburgo 
existem as melhores e mais persistentes camadas que se conhecem no 
globo; e esse carvão excede qualquer outro em 20 0U do poder calo-
rífico; a quantidade extrahida é cerca de metade de todo o carvão bi-
tuminoso da metade léste dos Estados-Unidos, que se computa ser 
90 % da producção total do continente norte-americano. Perto da ci-
dade existe em lavra activa. Na Harwich Mine, que pertence á Alleghe-
ny Coal C.0, em que a exploração se faz em um filão de l m , 8 de es-
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pessura, a producção actual é de 2.000 toneladas diarias, e os meios 
do trabalho são os mais modernos; a electricidade tem para isso um 
grande consumo. 

A cidade está edificada junto á confluência dos dois rios, o Alleghe-
ny e o Monongahela, que depois de juntos formam o Ohio. A parte in-
dustrial de Pittsburgo localisa-se especialmente junto á confluência e 
na parte plana das margens dos três rios, especialmente na do que 
fica ao sul, que é o Monongahela. A hi, n'essa cidade baixa, ha sempre 
nuvens de fumaça negra e nota-se o barulho ensurdecedor de ferra-
mentas e machinas das cidades industriaes. 

Se a cidade fosse toda assim, não seria terra que attrahisse via-
jantes e touristes; poderia apenas suscitar a curiosidade dos industriaes 
e homens technicos. Mas não é só isto. Mais para léste, nas cumiadas 
e planaltos que existem entre os dois rios que banham a cidade, prin-
cipalmente na encosta, para o lado do norte, que dá para o Allegheny, 
e nos suburbios da cidade ha parques extensos, passeios lindíssimos, 
arrelvados e arvoredos verdejantes, sitios onde se gozam extensos pa-
noramas; alli existem explendidas e aprazíveis habitações, vastos edi-
fícios públicos de instrucção e commerciaes, igrejas, etc., muito im-
portantes; todos estes logares são servidos por linhas de ferro ameri-
canas, caminhos de ferro inclinados e ascensores. 

Ha em Pittsburgo uns 22 parques, com uma área total de 561 
hectares, conforme o que li, e com um valor superior a 7.000 contos 
de réis, exigindo para a sua conservação, por anno, cerca de 800 
contos. O carro electrico da 5. a avenida ou o de Forbes Street, 
passa por um dos mais extensos e aprazíveis — o Schenley-Park, que 
fica proximo da Universidade; e esse, só a sua parte, tem uma exten-
são de 178 hectares. Boulevards, avenidas, passeios, lagos, pontes, 
estufas e viveiros, carreiras de golf, cortes de tennis, pistas para cor-
ridas, etc., — tudo ahi existe em proporção com a amplidão dos locaes. 

Indo a Pittsburgo, tinha, além de tudo, o mais vivo interesse em 
conhecer como se achava installada a Universidade e qual a sua orga-
nisação. Ahi fui, e pude observar, com manifesta surpresa, que dis-
punha de edifícios novos e grandiosos, achando-se situada n'um lin-
díssimo local, com largos horisontes. Os diversos edifícios que a 
constituem estão na esplanada da Universidade (Universit Campus), e 
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occupam uma área de 17 hactares, ficam proximos das magnificas 
installações do Instituto Technologico Carnegie, com o seu museu, a 
sua esplendida livraria, as suas officinas de physica, chimica, de Jfun-
dição e de trabalho dos metaes, a sua collecção de bellas-artes, as 
suas salas de concerto e suas escolas technicas annexas. Todo este 
conjuncto fica nas immediações de Schenley Park. 

A Universidade de Pittsburgo, além da Escola de artes liberaes 
(College, como lá se lhe chama) e da Escola Superior (Graduate 
School), conta um conjuncto de nove escolas technicas, formando 
uma verdadeira Universidade de sciencias applicadas, que são as se-
guintes: i, Escola de Engenheria (Eng. Civil, Eng. Mechanica, Eng. 
Eléctrica, Eng. Chimica, Eng. Sanitaria); ii, Escola de Minas (Eng. 
Ceramica, Eng. Geologica, Eng. Metallurgica, Eng. de Minas); HI, Es-
cola de Astronomia (no Allegheny Observatory); iv, Escola de Medi-
cina; v, Escola de Pharmacia; vi, Escola de Dentista; vn, Escola de 
Jurisprudência (School of Law); vin, Escola de Sciencias Economicas 
(Shool of Economics); ix, Escola de Pedagogia (School of Education)-

O Collegio consta de seis divisões ou grupos, abrangendo as hu-
manidades, as sciencias mathematicas, physicas e historico-naturaes, 
que dão direito, depois de quatro annos de estudos com aproveita-
mento, aos diplomas de bacharel de artes ou bacharel de sciencias. 
Fornece também as disciplinas preparatórias para a Faculdade de Me-
dicina, Pharmacia, etc. 

Os estudantes podem depois seguir a Escola Superior (Gradua-
ted School), que fornece os estudos complementares para alcançar, 
quer os estudos de mestre de artes ou de sciencias, quer o de doutor 
em philosophia. 

A Escola de Medicina confere o grau de doutor; a de pharmacia 
os de doutor, chimico-pharmaceutico e mestre de pharmacia; as es-
colas de jurisprudência, de pedagogia e de sciencias economicas, me-
nos desenvolvidas, apenas conferem o grau de bacharel. 

Os laboratorios, museus e gabinetes acham-se installados con-
forme as exigencias mais modernas, especialmente os laboratorios chi-
micos. As condições de serviço e ensino chimico approximam-se do 
que observei no magnifico instituto de chimica, denominado «Have-
meyer», da Columbia University, de New-York, onde se celebraram as 
sessões do VIII congresso internacional de chimica applicada. 

Ha ainda em Pittsburgo institutos technicos notáveis: são os ia-
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boratorios physicos e chimieos e as estações de ensaio em grande on 
Bureaux de minas e de padrões (Standards) dos Estados-Unidos, re-
ferentes a combustíveis, explosivos, materiaes de construcção, tampa-
das de segurança, apparelbos de minas, que eu não tive tempo de vi-
sitar, mas que me disseram estarem montados com todas as disposições 
experimentaes necessarias, para avaliar com exactidão — o valor dos 
combustíveis para alimentação das caldeiras a vapor, para produzir gaz 
e para as macbinas de fazer briquettes; a força dos explosivos; a com-
posição do ar das minas; os caracferes chimicos e microscopicos do 
carvão; a resistencia dos materiaes de construcção, etc. 

Pittsburgo tem menos de um século de existencia como cidade, 
porisso que em 1816 só foi classificada conu tal. A sua população 
urbana é hoje de 533.905 habitantes (conforme o censo de 1910); 
mas a região de Fittsburgo, subordinada ao Tribunal de Justiça (Alle-
gheny County Court House) n'um raio de 13 léguas, conta cerca de 
4 milhões de habitantes. 

Não obstante ser uma cidade menor que New-York, tem mais 
difficuldade o estrangeiro de se orientar lá, porque as suas avenidas e 
ruas não téem a mesma regularidade, nem a direcção rectilínea das 
artérias de circulação. 

Deve ser muito instruotiva, e mesmo suggeridora, uma viagem a 
este recanto dos Estados-Unidos, sobretudo para os engenheiros in-
dustriaes e de minas e para os professores que ensinam nas escolas 
technicas. Devem, porém, dispor de tempo e conhecerem bem a língua 
ingleza, porque de outro modo sentir-se-hão embaraçados. Também 
devem contar que alli, como em New-York, como em Washington, a 
vida é muito mais cara do que nas cidades da Europa. 


