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FASM 2019 - MEDICINA - Primeiro Semestre 
FACULDADE SANTA MARCELINA 

 
01. Analise a tabela com alguns dos nutrientes presentes em uma porção de duas colheres de leite 
em pó instantâneo. 
 

Nutrientes Quantidade *% VD 
Cálcio 250,0 mg 25 % 
Ferro 4,4 mg 31 % 
Sódio 94,5 mg 4 % 
Zinco 2,1 mg 30 % 

Manganês 0,54 mg 23% 
Magnésio 78 mg 30 % 

*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal. 
 
a) Dentre os elementos dos grupos 1 e 2 da Classificação Periódica que constam na tabela de 
nutrientes, indique aquele que apresenta o menor raio atômico. Identifique o elemento da tabela 
de nutrientes que tem, como um de seus isótopos, átomos com número de massa igual a 54 e 
número de nêutrons igual a 28. 
 
b) Calcule a quantidade, em mol, de cálcio que deve ser ingerida ao dia por uma pessoa, 
considerando uma dieta de 2000 kcal. 
 
Resolução:  
 
a) Dentre os elementos dos grupos 1 e 2 da Classificação Periódica que constam na tabela de 
nutrientes (cálcio, sódio e magnésio), apresenta o menor raio atômico: o magnésio, pois está 
posicionado no terceiro período (possui 3 camadas, já o cálcio está posicionado no quarto período 
e possui 4 camadas), além disso, o magnésio apresenta maior carga nuclear efetiva do que o sódio 
que está posicionado no mesmo período, porém tem um próton a menos. 
 

 
 
Elemento da tabela de nutrientes que tem, como um de seus isótopos, átomos com número de 
massa igual a 54 e número de nêutrons igual a 28: ferro (Fe). 
54
Z

54
26

E tem 28 nêutrons.

54 Z 28

Z 26 (Ferro; vide classificação periódica) Fe

 

 

  

 
b) Cálculo da quantidade, em mol, de cálcio que deve ser ingerida ao dia por uma pessoa, 
considerando uma dieta de 2000 kcal: 
 

Nutriente Quantidade 
Cálcio 250,0 mg 
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Cálcio

1
Cálcio

Cálcio
Cálcio 1

Cálcio

3
Cálcio

m 250 mg 0,25 g

Ca 40; M 40 g.mol

m 0,25 g
n 0,00625 mol

M 40 g.mol

n 6,25 10 mol







 

 

  

 

  

 
 
02. Para identificação de dois metais listados na tabela, foram realizados dois experimentos. 
 

Metal Densidade (g/cm3) 
Alumínio 2,7 
Chumbo 11,3 

Cobre 8,9 
Ferro 7,9 
Zinco 7,1 

 
Experimento 1: Uma amostra de 108 g de um dos metais da tabela foi colocada numa proveta 
com água, deslocando o volume da água na proveta de 56 mL para 68 mL. 
 

Experimento 2: Para reagir completamente com uma amostra de 16,35 g de um dos metais, foi 
consumido 0,5 mol de HC ,  conforme a reação química: 

 

2 2 )M s   2HC aq  M a( ) ( ) C q  ( (H g)       

 

a) Calcule a densidade do metal testado no experimento 1. Identifique esse metal de acordo com os 
dados da tabela. 
 
b) Calcule a massa molar do metal testado no experimento 2. Identifique esse metal de acordo com 
os dados da tabela periódica. 
 
Resolução:  
 
a) Cálculo da densidade do metal testado no experimento 1: 
m 108 g

V 68 mL 56 mL

V 12 mL

m 108 g
d

V 12 mL

d 9 g /mL

Δ

Δ

Δ



 



 



  

De acordo com os dados da tabela este metal é o cobre  3d 8,9 g /cm 9 g /mL  . 

 
b) Cálculo da massa molar do metal testado no experimento 2: 

2 2

m

1 C( )M s   M( ) ( ) ( )2HC aq  aq   1H g   

2 mol

16,35 g

1
molar

0,5 mol

16,35 g 2 mol
m 65,4 g

0,5 mol

M 65,4 g.mol Zinco (Zn).
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03. O gálio-67 é um radioisótopo largamente utilizado na medicina nuclear para exames de 
diagnóstico por imagem. Esse radioisótopo é produzido em cíclotron (acelerador de partículas) a 
partir do bombardeamento com prótons de certo nuclídeo X, de acordo com a seguinte reação 
nuclear: 

1 67 1
1 31 0X p Ga 2 n    

 
Uma amostra de gálio-67 com atividade inicial de 400 MBq decai com o tempo, conforme o gráfico: 
 

 
 
a) Identifique o número de massa e o nome do nuclídeo X a partir do qual o gálio-67 é produzido 
em cíclotrons. 
 
b) Determine o tempo de decaimento, desde o instante inicial, para que a amostra de gálio-67 
atinja uma atividade de 12,5 MBq. 
 
Resolução:  
 
a) Identificação do número de massa do nuclídeo X: 68. 
A 1 67 1
Z 1 31 0X p Ga 2 n

A 1 67 2 1

A 68

  

   



 

 
Nome do nuclídeo X: zinco. 
A 1 67 1
Z 1 31 0

68 1 67 1
30 1 31 0

X p Ga 2 n

Z 1 31 2 0

Z 30 (Zinco; Zn)

Zn p Ga 2 n

  

   



  

 

 
b) Determinação do tempo de decaimento, desde o instante inicial, para que a amostra de gálio-67 
atinja uma atividade de 12,5 MBq: 
 
De acordo com o gráfico fornecido no enunciado, o período de semidesintegração ou meia-vida do 
gálio-67 é de 80 horas. 
 
400 MBq

200 MBq 80 horas (80 h)
2
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80 h 80 h 80 h 80 h 80 h
400 MBq 200 MBq 100 MBq 50 MBq 25 MBq 12,5 MBq

Tempo 80 h 80 h 80 h 80 h 80 h

Tempo 400 h

    

    



 

 
 
04. A figura apresenta uma bateria com quatro pilhas conectadas em série. Cada uma das pilhas 
consiste em um dispositivo com eletrodos de zinco e de prata em um meio eletrólito. 
 

 

 
 
 

o

2 o

Ag e Ag E 0,80 V

Zn 2e Zn E 0,76 V

 

 

   

   
  

 
a) Indique se o sentido do fluxo de elétrons ocorre de A para B ou de B para A. Justifique sua 
resposta. 
 
b) Escreva a equação global da pilha. Desprezando a resistência interna das pilhas, calcule a 
tensão elétrica gerada pela bateria. 
 
Resolução:  
 
a) Indicação do sentido do fluxo de elétrons: de B para A. 
 
Justificativa: 
 

o

2 o

2

Redução

Oxidação 2

Ag e Ag E 0,80 V

Zn 2e Zn E 0,76 V

0,80 V 0,76 V

Ag e Ag (manter)

Zn 2e Zn (inverter)

Ag e Ag (polo positivo; A)

Zn Zn 2e (polo negativo; B)

 

 

 

 

 

 

   

   

  

 

 

 

 

 



Professora Sonia 

www.quimicaparaovestibular.com.br 
contatoqpv@gmail.com  

5 

b) Equação global da pilha: Global 22Ag Zn 2Ag Zn    . 
 

Redução

Oxidação 2

Global 2

2Ag 2e 2Ag

Zn Zn 2e

2Ag Zn 2Ag Zn

 

 

 

 

 

  
 

 
Cálculo da tensão elétrica gerada pela bateria: 
 

 

 

o

2 o

maior menor

Ag e Ag E 0,80 V

Zn 2e Zn E 0,76 V

E E E

E 0,80 V 0,76 V

E 1,56 V

Tensão gerada (4 pilhas em série) 4 1,56 V

Tensão gerada 6,24 V

Δ

Δ

Δ

 

 

   

   

 

   

 

  



 

 
 
05. A melamina, substância utilizada na fabricação de CDs, retardantes de chama e artigos de 
cozinha, pode ser produzida a partir da decomposição da ureia [(NH2)2CO], cuja reação tem ainda 
como produtos a amônia (NH3) e o gás carbônico (CO2). 
 

N

N

N

NH2

NH2 NH2

melamina  
 

a) Classifique a cadeia carbônica da melamina quanto à presença de heteroátomos. Identifique o 
tipo de interação intermolecular que a melamina faz com a água. 
 
b) Escreva a equação balanceada da reação global de produção da melamina, utilizando coeficiente 
estequiométrico 3 para o gás carbônico. 
 
Resolução:  
 
a) Classificação da cadeia carbônica da melamina quanto à presença de heteroátomos: cadeia 
heterogênea (o heteroátomo é o nitrogênio). 
 

Tipo de interação intermolecular que a melamina faz com a água: ligação de hidrogênio (ponte de 
hidrogênio) devido à presença do grupo –NH2. 
 
b) A melamina pode ser produzida a partir da decomposição da ureia [(NH2)2CO], cuja reação tem 
ainda como produtos a amônia (NH3) e o gás carbônico (CO2): 
 

N

N

N

NH2

NH2 NH2

melamina 

C O

NH2

NH2
ureia

+   6 NH3   +   3 CO 2
6
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06. Os flavorizantes são substâncias adicionadas a um alimento para conferir-lhe um sabor 
característico, por exemplo, o etanoato de butila (estrutura 1), que confere o sabor de maçã verde, 
e o citral (estrutura 2), que confere o sabor de limão. 
 

O

O

ESTRUTURA 1 ESTRUTURA 2 

O

 
 

a) Escreva os nomes das funções orgânicas presentes nas estruturas 1 e 2. 
 
b) O etanoato de butila pode ser obtido a partir da reação entre um ácido carboxílico e um álcool. 
Escreva as fórmulas estruturais desses reagentes. 
 
Resolução:  
 
a) Nome da função orgânica presente na estrutura 1: éster. 
 

C

OCH3

CH2
CH2

O

CH2
CH3

 
 
Nome da função orgânica presente na estrutura 2: aldeído. 
 

CH

CH2C

CH2
C

CH3

CH3 CH3

CH

C

O

H
 

 
b) Fórmulas estruturais dos reagentes: 
 

CCH3

O

OH

e 
OH

CH2
CH2

CH2
CH3

 
 

C

OCH3

CH2
CH2

O

CH2
CH3

CCH3

O

OH

+ 
OH

CH2
CH2

CH2
CH3

H2O   + C

OCH3

CH2
CH2

O

CH2
CH3

Etanoato de butila   
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07. Na busca por uma vida mais saudável, algumas pessoas vêm adquirindo o hábito de realizar 
exercícios físicos e de consumir suplementos alimentares, por exemplo, o ômega 3, ácido graxo 
que tem como um de seus constituintes o ácido alfa linolênico. 
 

OH

O

R

ácido alfa linolênico  
 

Na reação do éster do ácido alfa linolênico com hidróxido de sódio, há formação de um sabão, 
representado por X na seguinte equação: 
 

CH2

CH

CH2

O

O

O

R

O

R

O

R

O

+   NaOH 3 X   +

CH2

CH

CH2

OH

OH

OH
 

 
a) Classifique o ômega 3 de acordo com o tipo de ligação entre átomos de carbono de sua cadeia 
carbônica. Escreva a fórmula molecular do ácido alfa linolênico. 
 
b) Apresente a estrutura química do sabão obtido na reação descrita e indique a sua extremidade 
apolar. 
 
Resolução:  
 
a) Classificação do ômega 3 de acordo com o tipo de ligação entre átomos de carbono de sua 
cadeia carbônica: insaturado (devido à presença de insaturações (ligações duplas) entre átomos de 
carbono). 
 
Fórmula molecular do ácido alfa linolênico: 18 30 2C H O . 

C

CH2OH

CH2
CH2

O

CH2
CH2

CH2
CH2

CH CH

CH2

CH CH

CH2

CH CH

CH2

CH3

C18H30O2  
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b) Estrutura química do sabão obtido na reação descrita e indicação de sua extremidade apolar: 
 

O
-
Na

+

O
Apolar 

 
 
 
Justificativa: 
 

CH2

CH

CH2

O

O

O

O

O

O

+  

CH2

CH

CH2

OH

OH

OH

3 NaOH

3
 Na

+
O

-

O

+  

 
 
 
08. No final de uma aula experimental de química restaram dois frascos, contendo cada um 
200 mL  de um efluente líquido, conforme indicam as figuras. 
 

 
 
No tratamento do efluente do frasco 1 com solução de NaHCO3 (aq), há formação de Na2SO4 (aq), 
CO2 (g) e H2O (  ). 
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Durante o tratamento do efluente do frasco 2 com solução de KI 0,50 mol/L, observou-se a 
formação do precipitado amarelo PbI2, segundo a reação: 
 

         3 2 32
Pb CH COO aq   2KI aq  PbI s   2CH COOK aq    

 

a) Em relação ao tratamento do efluente do frasco 1, escreva a equação química balanceada da 
reação ocorrida e indique a evidência de que ocorreu uma transformação química. 
 
b) Calcule o volume mínimo da solução de KI que deve ser utilizado para precipitar todo íon 
chumbo do frasco 2. 
 
Resolução:  
 
a) No tratamento do efluente do frasco 1 com solução de NaHCO3 (aq), há formação de Na2SO4 (aq), 

CO2 (g) e H2O (  ): 2 4 3 2 4 2 2H SO (aq) 2NaHCO (aq) Na SO (aq) 2CO (g) 2H O( )     . 
 

Evidência de que ocorreu uma transformação química: liberação de gás (CO2). 
 
b) Cálculo do volume mínimo da solução de KI que deve ser utilizado para precipitar todo íon 
chumbo do frasco 2: 
 

 
 

 3 2

1 L 1000 mL

0,1 mol de Pb CH COO



 3 2
Pb CH COO

1000 mL

n

 

 

         

3 2

3 2

Pb CH C

23 32

OO

Pb CH COO

200 mL

0,1 mol 200 mL
n

1000 mL

n 0,02 mol

1 mol

1Pb CH COO aq   2KI aq  1PbI s   2CH COOK aq




  





2 mol

0,02 mol

 

 

 

KI

KI

KI

1

KI

KI

1

n

0,02 mol 2 mol
n

1 mol

n 0,04 mol

KI 0,50 mol.L

n
KI

V

n
V

KI

0,04 mol
V

0,50 mol.L

V 0,08 L ou 80 mL
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09. O metanol (CH3COH) já foi utilizado como combustível em substituição temporária ao etanol 
devido a uma grande falta deste produto no mercado. Hoje em dia, por ser extremamente tóxico, o 
metanol já não é mais utilizado como combustível para carros comuns. 

 
(https://brasilescola.uol.com.br. Adaptado.) 

 
Considere as seguintes equações termoquímicas de formação do metanol, gás carbônico e água: 
 
 

Equação 1: 
2 2 3

1
C(gr) O (g) 2H (g) CH OH( )

2
      

 

oH 239 kJ/molΔ     

 

Equação 2: 2 2C(gr) O (g) CO (g)   oH 393 kJ/molΔ    
 

Equação 3: 
2 2 2

1
H (g) O (g) H O( )

2
    

 

oH 286 kJ/molΔ    

 
 
a) Classifique a reação de formação do metanol quanto ao calor de reação. Justifique sua resposta 
com base na energia armazenada nos reagentes em relação aos produtos. 
 
b) Utilizando as equações apresentadas, determine a entalpia de combustão completa do metanol. 
 
Resolução:  
 
a) Classificação da reação de formação do metanol quanto ao calor de reação: exotérmica, pois a 
variação de entalpia é negativa, ou seja, a energia dos reagentes é maior do que a energia dos 
produtos. 
 

Pr odutos Reagentes

o
2 2 3

H H ; reação exotérmica

1
C(gr) O (g) 2H (g) CH OH( ) H 239 kJ/mol

2
Δ



    


 

 
b) Determinação da entalpia de combustão completa do metanol: 
 

2 2 3 1

2 2 2

2 2 2 3

3 2 2 1

1
1C(gr) O (g) 2H (g) 1CH OH( ) H 239 kJ/mol (inverter)

2

1C(gr) 1O (g) 1CO (g) H 393 kJ/mol (manter)

1
1H (g) O (g) 1H O( ) H 286 kJ/mol ( 2; manter)

2

1
1CH OH( ) 1C(gr) O (g) 2H (g) H 239 kJ/mol

2

1C

Δ

Δ

Δ

Δ

    

   

    

    







 

 

2 2 2

2 2 2 3

3
3 2 2 22

1 2 3

combustão

(gr) 1O (g) 1CO (g) H 393 kJ/mol

2H (g) 1O (g) 2H O( ) H 2 286 kJ /mol

1CH OH( ) O (g) 1CO (g) 2H O( ) H ?

H H H H

H 239 kJ 393 2 286 kJ

H 726 kJ/mol

Δ

Δ

Δ

Δ Δ Δ Δ

Δ

Δ

   

    

   

  

       

 



 

 

 
 
10. Uma amostra de vinagre incolor foi testada com gotas do indicador ácido-base alaranjado de 
metila (faixa de transição de pH 3,1 – 4,4). Esse indicador apresenta cor vermelha para pH abaixo 
da faixa de transição e cor amarela para pH acima da faixa de transição. A análise da acidez de 

outra amostra deste mesmo vinagre indicou –3H 10  mol/L. 
 

 A acidez do vinagre deve-se ao 

ácido acético (CH3COOH), que, em solução aquosa, estabelece o equilíbrio químico representado 
na seguinte equação: 
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     3 3CH COOH aq  CH COO aq   H aq    

 

a) Determine o pH do vinagre testado. Identifique a cor resultante no teste do vinagre com o 
indicador alaranjado de metila. 
 
b) Como varia a concentração do ácido acético no equilíbrio quando são adicionadas à amostra de 
vinagre gotas de solução de hidróxido de sódio (NaOH)? Justifique sua resposta de acordo com o 
princípio de Le Chatelier. 
 
Resolução:  
 
a) Determinação do pH do vinagre testado: 
 

A análise da acidez de outra amostra deste mesmo vinagre indicou –3H 10  mol/L. 
 

 

–3

–3

H 10  mol/L

pH lo

3

pH

g H

10

p

log

H





 
 

 
 

 

 



 

 

Cor resultante no teste do vinagre com o indicador alaranjado de metila: vermelha, pois o valor de 
pH encontrado (3,0) está abaixo da faixa de transição (faixa de transição de pH 3,1 – 4,4). 
 

Cor vermelha para pH abaixo de 3,3 (3,0 < 3,3). 
Cor amarela para pH acima de 4,4. 
 
b) A concentração do ácido acético no equilíbrio diminui, pois com a adição de hidróxido de sódio 
(NaOH) ocorre o consumo de cátions H+ (formação de água) e o equilíbrio desloca para a direita (de 
acordo com o princípio de Le Chatelier), consequentemente, o ácido acético é consumido. 
 

     

Deslocamento
para a direita;
consum

o

o de
ácido a

Di minuiçã
da co

3

ncentração

cético

3CH COOH aq  CH COO aq   H aq   
 

 

 


