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UNIMES 2020 - MEDICINA 
UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS 

 
 
01. Considere os seguintes minerais de cobre: 
 

Mineral Composição 
Cobre nativo Cu 

Covelina CuS 

Cuprita 2Cu O 

Calcosita 2Cu S  

 
a) Qual dos elementos químicos presentes nesses minerais é o mais eletronegativo? Justifique sua 
resposta através da análise da Tabela Periódica. 
 
b) Apresente o número de oxidação do elemento cobre em cada um desses minerais. 
 
Resolução:  
 
a) O elemento oxigênio (O) é o mais eletronegativo, pois se apresenta mais acima e mais a direita 
na tabela periódica (grupo 16 ou família VIA e segundo período). 

 
 

b) Número de oxidação do elemento cobre: 
 

Cu 

 

 Nox Cu 0  (substância simples) 

 

CuS 

 



 
x 2

Cu S x 2 0

x 2 Nox Cu 2

 

   

    
  

 

2Cu O 

 



 

y y 2

Cu Cu O y y 2 0

2y 2

y 1 Nox Cu 1

  

    

 

    

 

 

2Cu S  

 



 

z z 2

Cu Cu S z z 2 0

2z 2

z 1 Nox Cu 1
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02. O cianeto de potássio (KCN) é uma substância altamente tóxica, fatal quando ingerida. Uma 
dose de apenas 0,26 g é suficiente para matar um ser humano de 90 kg de massa corpórea. Essa 
substância reage com o ácido clorídrico presente no estômago, gerando cianeto de hidrogênio 
(HCN), um gás que bloqueia a respiração celular. 
 
a) Cite a função inorgânica à qual pertence o cianeto de potássio e apresente a fórmula estrutural 
do cianeto de hidrogênio. 
 
b) Escreva a equação química que representa a reação entre cianeto de potássio e ácido clorídrico. 
Sabendo que o volume molar de gás nas Condições Ambiente de Temperatura e Pressão (CATP) é 
igual a 25 L/mol, quantos mililitros (mL) de HCN, medidos nessas condições, são gerados pela 
reação completa de 0,26 g de cianeto de potássio? 
 
Resolução:  
 
a) Função inorgânica à qual pertence o cianeto de potássio: sal. 
 

O carbono é tetravalente (grupo 14): faz quatro ligações. 
O nitrogênio é trivalente (grupo 15): faz três ligações. 
O hidrogênio é monovalente (grupo 1): faz uma ligação. 
 

Fórmula estrutural do cianeto de hidrogênio:  
 
H C N  
 

b) Equação química que representa a reação entre cianeto de potássio  KCN  e ácido clorídrico 

 HC : KCN HC HCN KC    . 

 
Cálculo do volume de HCN gerado sem “arredondar” a massa molar do KCN: 
 

1
KCN

3
molar

KCN 39,1 12,0 14,0 65,1

M 65,1 g.mol

V 25 L /mol 25 10 mL /mol

1KCN 1HC 1HCN 1KC

65,1 g



   



  

   
325 10 mL

0,26 g



HCN

3

HCN

HCN

HCN

V

0,26 g 25 10 mL
V

65,1 g

V 99,84639 mL

V 99,8 mL

 






 

 
Cálculo do volume de HCN gerado “arredondando” a massa molar do KCN: 
 

1
KCN

3
molar

KCN 39 12,0 14,0 65

M 65 g.mol

V 25 L /mol 25 10 mL /mol

1KCN 1HC 1HCN 1KC

65 g



   



  

   
325 10 mL

0,26 g



HCN

3

HCN

HCN

V

0,26 g 25 10 mL
V

65 g

V 100 mL
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03. O antisséptico conhecido como água boricada é uma solução aquosa de ácido bórico  3 3H BO  

a  3 % m/V .  O ácido bórico é um sólido branco, cuja solubilidade em água a 20 ºC  é, 

aproximadamente, 5,0 g/100 mL. Trata-se de um dos ácidos mais fracos que se conhece, sendo 

que sua constante de dissociação, nessa temperatura, é da ordem de –1010 .  
 
a) Explique, com base nos dados fornecidos, por que a água boricada é considerada má condutora 
de eletricidade. 
Por que essa solução aquosa é considerada insaturada a 20 ºC?   
 
b) Calcule a massa, em gramas, de ácido bórico necessária para o preparo de 100 L de água 
boricada. Determine a concentração, em mol/L, de ácido bórico nessa solução. 
 
Resolução:  
 
a) A água boricada é considerada má condutora de eletricidade, pois a constante de dissociação, a 

20 ºC , do ácido bórico é muito baixa  –10
aK 1,0 10  , ou seja, a quantidade de íons livres em 

solução é considerada pequena (comparativamente). 
 

Essa solução aquosa é considerada insaturada a 20 ºC , pois sua concentração    3 % m/V  é 

menor do que a solubilidade do ácido bórico  5,0 g /100 mL . 

 
3,0 g

100 mL

3,0 g 5,0 g
Solução insaturada.

3

100 mL 100 mL

% m/V 

 

 

 
b) Cálculo da massa, em gramas, de ácido bórico necessária para o preparo de 100 L de água 
boricada: 
 

 

 3 3

3,0 g

100 mL

10

3

0 mL 0,1

,

% 

g

m/

L

3 0 H

V

BO





3 3H BO

0,1 L

m

3 3

3 3

H BO

H BO

100 L

3,0 g 100 L
m

0,1 L

m 3.000 g






 

 
Cálculo da concentração, em mol/L, de ácido bórico nessa solução: 
 

 

 

 

 

 

 

3 3

3 3

3 3 3 3

3 3

1
H BO

1
H BO

H BO 3 3 H BO

1 1
3 3

1

3 3 1

1
3 3

1
3 3

H BO 3 1,01 10,8 3 16,00 61,83

M 61,83 g.mol

3,0 g 3,0 g
30 g.L C

100 mL 0,1 L

C H BO M

30 g.L H BO 61,83 g.mol

30 g.L
H BO

61,83 g.mol

H BO 0,4852 mo

3

l.L

H BO 0,48

m%

mo

 

l.

/V

L
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04. Considere a fórmula estrutural do fármaco genfibrozila, utilizado para a redução dos níveis de 
triglicerídeos no sangue. 
 

CH3

CH3

O

CH3

COOH

CH3  
(Farmacopeia brasileira, vol. 2, 2010.) 

 
a) Identifique as funções orgânicas oxigenadas presentes na estrutura da genfibrozila. 
 
b) Justifique, com base na estrutura molecular da genfibrozila, por que esse fármaco não deve 
apresentar isomeria óptica nem isomeria geométrica cis-trans. 
 
Resolução:  
 
a) Funções orgânicas oxigenadas presentes na estrutura da genfibrozila: éter e ácido carboxílico. 
 

CH3

CH3

O

CH3

C

CH3

OH

O

Éter 

Ácido carboxílico 

 
 
 
b) A genfibrozila não deve apresentar isomeria óptica, pois não possui carbono quiral ou 
assimétrico (átomo de carbono ligado a quatro ligantes diferentes entre si). 
     

    A genfibrozila não deve apresentar isomeria geométrica cis-trans, pois não apresenta dois 
átomos de carbono ligados por dupla ligação (em cadeia aberta), sendo que cada átomo de carbono 
deveria estar ligado a dois ligantes diferentes entre si. Isto não vale para núcleos aromáticos 
(benzênicos), pois os ligantes ficam posicionados no mesmo plano de referência do ciclo. 
 

Observação: em cadeias fechadas os ligantes devem ficar “acima” ou “abaixo” do ciclo. 
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