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Introdução 

A Helicobacter pylori (HP) é uma bactéria que 
infecta a mucosa gástrica do ser humano, sendo a 
principal causadora de gastrites, ulceras pépticas e 
o caso mais grave é o câncer gástrico. O exame 
mais utilizado para o diagnóstico da HP é a 
endoscopia, por se tratar de um exame invasivo, a 
busca por alternativas não invasivas é de 
fundamental importância para a saúde pública no 
país. 

Utilizando o isótopo estável 
13

C, é possível produzir 

compostos enriquecidos e empregar a técnica 

isotópica do traçador em diversas áreas, incluindo a 

área médica. Uma das aplicações do 
13

C é no 

diagnóstico não invasivo da HP. Deste modo o 

objetivo do trabalho foi estabelecer metodologia para 

produção e controle de qualidade de 
13

CO(NH2)2 

enriquecida em 
13

C visando seu emprego no 

diagnóstico de HP. 
Os reagentes utilizados na síntese são 

13
CO, NH3, 

S e metanol (solvente), a quantidade de reagentes 
utilizados é em função da estequiometria da 
seguinte equação: 2 NH3 + 

13
CO + S  

13
CO(NH2)2 

+ H2S. A reação de síntese ocorreu em um reator de 
aço inoxidável (1L), revestido internamente de 
PTFE. Inicialmente adicionou-se S no reator, este foi 
fechado e sob pressão reduzida (10

-3
 MPa) e 

temperatura de 4ºC transferiu-se os demais 
reagentes, o reator foi transportado para um sistema 
de aquecimento com agitação mecânica. Após 150 
minutos o aquecimento foi desligado e o reator 
resfriado. Os gases em seu interior foram 
recuperados, ao atingir a pressão atmosférica a 
25ºC, é retirada a solução de 

13
CO(NH2)2 e S, que 

passou por filtragem à vácuo e purificação físico-
química para retirada de possíveis impurezas, 
principalmente S. A 

13
CO(NH2)2 foi seca  a 50ºC e 

submetida a análise da qualidade físico-química, 
como: determinação da pureza, do ponto de fusão e 
da carga microbiana; determinações 
multielementares e determinação isotópica de 

13
C. 

As doses contendo 
13

CO(NH2)2 foram pesadas em 
eppendorfs âmbares e identificadas, para serem 
enviadas para o emprego no diagnóstico da HP em 
centros especializados. 

Resultados e Discussão 

 

Utilizando os reagentes e o sistema de síntese 

proposto, foi possível obter em média 1,8g de 
13

CO(NH2)2 com rendimento de 75,1%. 

Os resultados analíticos realizados nas amostras 

de 
13

CO(NH2)2 com pureza química de 99,35% 

comprovam que seu ponto de fusão foi de 133,2ºC e 

sua abundância isotópica foi 99,15 ± 0,3% em 

átomos de 
13

C, demonstrando ausência de 

fracionamento isotópico durante o processo de 

síntese.  

Ainda, os teores obtidos de elementos 

contaminantes na análise multielementar ficaram 

abaixo do permitido pelo órgão fiscalizador. A 

qualidade microbiológica ficou em conformidade 

com as especificações exigidas na Farmacopéia 

Brasileira. 

A produção nacional, por batelada de 1,8g de 
13

CO(NH2)2, corresponde a realização de 24 

diagnósticos (UBT) de HP em adultos (75mg), com 

custo de R$ 53,50 por exame, ou com a mesma 

massa, a realização de 40 diagnósticos em crianças 

(45mg), com custo de R$ 48,00 por exame. 

Conclusões 

A metodologia mostrou-se adequada para a 

síntese da 
13

CO(NH2)2 altamente enriquecida, com 

elevado grau de pureza e ausência de 

fracionamento isotópico. Os resultados encontrados 

nas análises foram satisfatórios, pois ficaram abaixo 

da concentração permitida pelo órgão fiscalizador.  
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