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MORFODIAGNOSE E IDENTIFICAcA0 CROMATOGRAFICA 
EM CAMADA DELGADA DE CHA DE BUGRE — CORDIA 
ECALYCULATA VELL 

Maria Lucia Saito* e Fernando de Oliveira* * 

SUMMARY 

Cordia ecalyculata Vell., popularly known as cha-de-bug re, is a Brasilian medicinal plant 
largely utilized by people and extensively commercialized. Little is known on it's botanical and 
chemical characterization, and mistakes often occur when utilized as medicine. The authors ha-
ve studied the morphologic and microscopic aspects of the medically utilized plant parts and re-
ported botanical characteristics to identify it. Thin layer chromatographic results of the fluid ex-
tract of the cha-de-bugre, including the allantoin identification is presented. 

1 7- INTRODKAO 

Cordia ecalyculata Vell., vegetal pertencente a familia das boraginaceas, e 
popularmente conhecida como cha-de-bugre, porangaba, cafezinho, café-do-ma-
to, cha-de-frade, louro-salgueiro e louro-mole, 5  sendo bastante frequente desde Mi-
rias Gerais ate o Rio Grande do Sul, tendo sido encontrada ainda em Brasilia e no 
Acre. Medra tambem na Argetina e no Paraguai. 5  

Sua utilizacao como medicinal é antiga, sendo utilizada principalmente co-
mo diuretic° eemagrecedor. E empregada tarnbem no tratamento de tosses, lava-
gem de feridas corn vistas a cicatrizacao. As formas farmaceuticas empregadas sao 
as seguintes: chas, extratos fluidos e tinturas. 

Apesar de ser extensamente comercializada, a ponto de ser exportada para 
outros 'Daises, nao se encontra na literatura, dados sobre identificacao botanica e 
quimica dessa droga vegetal, da qual se utilizam as folhas e os caules finos, para 

finalidades citadas. 
Estudos quimicos recentes sobre a composicao deste vegetal evidenciaram 

a presenca de alantoina, acid° alantOico e cloreto de potassio. 4  
0 objetivo deste trabalho é apresentar metodos de identificapao da droga ve-

getal fornecendo subsidios a deteccao de fraudes e de enganos frequentes em sua 
comercializacao. 

Pesquisadora do Centro Nacional de Pesquisa de Defesa da Agricultura da EM BRAPA — Jaguariuna, 
SP. 
** Prof. Adjunto da disciplina de Biofarmacognosia da Faculdade de Ciencias FarmacautiPas da 
— Sao Paulo, SP. 
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2 — MATERIAL E METODOS 

2.1 — Materiais 

Os materiais vegetais deStinados ao estudo morfolOgico e anat6mico tive-
ram diversas origens. A morfologia externa de Cordia ecalyculata Vell foi elabora-
da parcialmente a partir de exsicatas obtidas por emprestimo do herbario do Insti-
tut° Botanic° de Sao Paulo. A complementacao da morfologia externa, bem co-
mo o estudo da morfologia interna, assim como o estudo cromatografico foram 
efetuados corn materiais provenientes de Cordia ecalyculata Vell existente no Horto 
Oswaldo Cruz do Institute Butanta de Sao Paulo. 

Substancia qufmica: alantolna Merck e acid° alant6ico. 

2.2 — Metodos 

As caracterizacoes macrosc6picas das folhas, flores, ramos e frutos foram 
feitas atraves de observacOes diretas e corn o auxilio da lupa Wild Heerbrugg, bio-
cular, tanto em material fresco como em exsicatas. 

A observacao microscapica foi executada em cortes histolOgicos a mao li-
vre, de material fresco e de material conservado em F.A.A (formol — acid° acetic° 
— alcool dilufdo, na proporcao de 5:5:90). 

Para a identificacao cromatografica da droga foram preparados extratos hi-
droalcoOlicos (extratos fluidos) pelo metodo da percolacao, corn alcool a 33°GL co 
mo solucao extratora. 1  

A identificacao cromatografica em camada delgada foi feita de duas formas: 
1 — cornparacao dos componentes dos extratos da amostra e da droga padrao; 

2 — verificacao da presenca de alantofna, acid° alantOico no extrato da droga em 
estudo. 

Os sistemas cromatograticos utilizados foram os seguintes: placas de vidro 
de 20 X 20 cm, silicagel G e GF como adsorvente, e como fases m6veis — acetato 
de etila:metanol:clorofOrmio (5:4:1) e acetato de etila:metiletilcetona:acido fOrmi-
co:agua (5:3:1:1); extratos padrao do vegetal, padrao de alantofna e de acid° alan-
tOico. 

A visualizacao dos cromatogramas foi feita corn luz UV 254 e 366 nm e atra-
yes do emprego dos reveladores: reativo sulfovanflico, anisaldefdo 6  e reativo p-di-
metilaminobenzaldefdo. 6  

3 — RESULTADOS 

3.1 — Caracterizacao Macroscopica 

As folhas sao lanceoladas ou ablongolanceoladas de apice acuminado, raras 
vezes agudo e de base cuneata. A margem apresenta-se lisa. As folhas possuem 
nervacao peninervea sendo a nervura mediana bem evidente, saliente na face dor-
sal e na face ventral. As nervuras secundarias emergem da nervura principal num 
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angulo de aproximadamente 60° e sao pouco evidentes, curvam-se para o spice 
e anastomosann-se corn as seguintes: 0 peciolo mede de 1 a 2 cm de comprimen-
to, possui seccao plano-convexa ou ligeiramente cOncavo-convexo. 

Os ramos jovens sao finamente estriados no sentido longitudinal, possuem 
coloracao amarronzada e lenticelas globosas e urn tanto salientes. As pontas dos 
ramos sao lisas e de coloracao verde) 

A inflorescencia (fig. 1 e 2A) e cimosa, laxamente corimboso paniculada, ge-
ralmente axilares, medindo aeralmente de 10 a 12 cm de comprimento por 10 a 
12 cm de largura. 0 calice (fig. 2 C) é campanulado, provido de lacinias curtas, me-
dindo de 3 a 4 mm de comprimento, sendo sua face externa glabra ou quase gla-
bra. A corola (fig. 2B) é campanulada, medindo aproximadamente 5 mm de corn-
primento. Possui lacinias arredondadas, voltadas para baixo quando a flor alcanca 
o desenvolvimento pleno. 0 °Arlo (fig. 2E) é sOpero bicarpelar, provido de estilete 
terminal Old° duas vezes e provido de quatro estigmas. Estames excertos em  nu- 
mero de cinco. Filete provido de pOlos e antera, quando desenvolvida, assumindo 
forma sagitada (fig. 2D). 0 fruto (fig. 2F) possui forma que varia de subcOnica a glo-
bosa. Apresenta quatro ou raras vezes cinco arestas dispostas no sentido longitu-
dinal. 

A droga comercializada como cha de bugre é encontrada no comercio em 
duas apresentacoes a saber: droga constituida de folhas e droga constituida de ra-
mos. 

A droga primeiramente citada apresenta-se constituida de folhas corn as ca-
racteristicas ja descritas. Estas folhas, devido o processo de secagem adquirem co-
loracao amarronzada ou coloracao verde escura provida de certo brilho. 

0 segundo tipo de droga representada por ramos floridos ou nao, é mais en-
contradica. Neste tipo de material as folhas possuem as caracteristicas ja descritas 
e os fragmentos de caule de coloracao castanho-escura ou arnarronzados apresen-
tam-se estriados longitudinalmente. Flores e frutos podem ocorrer neste material. 

3.2 — caracteriza0o Microscopica 

3.2.1 — Anatomia da folha 

Seccao transversal da folha ao nivel do terco medio inferior mostra rnesofilo 
do tipo heterogeneo e assimetrico (fig. 3). 

A epiderme superior (fig. 3 ep. sup.) é constituida por uma fileira de celulas 
de contorno arredondado e urn tanto alongado no sentido periclinal; a epiderme 
inferior (fig. 3 ep. inf) e representada por celulas irregulares na forma e no tama-
nho. 

0 parenquima palicadico (fig. 3 p. pal.) é formado por uma fileira de celulas 
cilindricas dispostas umas ao lado das outras e que ocupam aproximadamente urn 
terco de espessura do limbo. lntercalados entre as celulas do parenquima palicadi-
co e relacionados corn a epiderme superior pode ser observada a presenca de cis-
tolicos (fig. 3 Acist.). 

0 parenquima lacunoso (fig. 3 p. lac.) possuindo 6 a 8 fileiras de celulas de 
contorno arredondado, algumas emitindo bracos, inclui idioblastos contendo areia 
cristalina (fig. 3 b.a.cr.). 
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FIGURA 2. Cordia ecalyculata Veil - Ramo florido 
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FIGURA 2. Cordia ecalyculata Vell. A. inflorescencia; B. flor (10X); C. aloe e estilete 
bifido dugs vezes (10X); D. estameepipetalo (20X); E. gineceu (20X); F. frutos 
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FIGURA 3. Cordia ecalyculata Vell. Seccao transversal da folha. A: regiao median do limbo: ep.sup. 
— epiderme superior; p.pal parenquima palicadico; cist. — cistalito; p.lac. — parequima 
lacunoso; f. v. — feixe vascular; b.a.cr. — bolsa de areia cristalina; ep. inf. — epiderme inferior. 
B: margem foliar: ep — epiderme; p.pal. — parenquima palicadico; f.v. — feixe vascular; col 
— colenquima; p.lac. — parenquima lacunoso. 

ep. sup. 

• f.v. 

--piac. 
- -b.a.cr. 

ep. inf. 
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A piderme superior (fig. 4A) vista em seccao paradermica é constiturcla de 
celulas providas de paredes sinuosas urn tanto espessadas. Podem ser ainda ob-
servados por transparancia os pontos de inserpao dos cistalitos (fig. 4A cist.) 

A epiderme inferior (fig. 4B) vista em secpa'o paradermica, é representada por 
celulas de contorno sinuoso e inclui est6matos do tipo anisocitico. As celulas da 
epiderme inferior apresentam maior sinuosidade em suas paredes do que aquelas 
da epiderme superior. 

A nervura mediana em secpao transversal apresenta-se recoberta por uma 
fileira de celulas de contorno arredondado e de tamanho menor que as correspon-
dentes a regiao do limbo foliar. Logo abaixo das epidermes aparece uma regiao co-
lenquimatica caracterizada por apresentar celulas corn espessamento celulOsico 
nos angulos. 0 parenquima fundamental é constituido de celulas de contorno ar-
redondado que envolve urn conjunto de ate 15 feixes vasculares dispostos em cir-
culo, separados entre si por raios parenquimaticos estreitos. 

Os feixes vasculares que sao do tipo colateral possuem uma calota fibrosa 
protegendo o floema. Acham-se dispostos em circulo, delimitando internamente 
uma regiao medular. 

Idioblastos contendo areia cristalina podem ser observados na regiao do pa-
ranquima fundamental. 

1\ra regiao medular pode ser observada a presenca de canal mucilaginoso. 
3.2.2 — Anatomia do caule 

0 caule de Cordia ecalyculata Vell. possui estrutura eustelica (fig. 5). Os fei-
xes vasculares sao do tipo colateral aberto e acham-se dispostos em circulo (fig. 
5 f.v.). 

Seccoes transversais do caule jovem mostram epiderme (fig. 6 ep.) consti-
tuida por celulas de contorno aproximadamente retangular, alongadas no sentido 
periclinal, recobertas por cuticula fina. 

0 colenquirna (fig. 6 col.) apresenta-se constituido por 3 a 8 fileiras de celulas 
providas de espessamento celulOsico pronunciado ora nos cantos das celulas, ora 
em suas paredes tangenciais. 

0 parenquima cortical (fig.6 p. cort.) é pouco desenvolvido, sendo represen-
tado por celulas de contorno arredondado ou achatadas no sentido periclinal. A en-
doderme nao é muito caracteristica, sendo formada porcelulas contendo graos de 
amilo simples. 0 periciclo (fig. 6 p.f.) é descontinuo e fibroso. 0 floema primario 
(fig. 6 fll) é pouco desenvolvido, sendo representado por alguns tubos crivados, 
celulas companheiras e parenquimas floematico. 0 floema secundario (fig. 6 f12), 
por sua vez, é mais desenvolvido, contam grupos de fibras de lumen estreito (fig. 
6 f.fl.) dispostos em laminas. 0 xilema primario (fig. 6 X 1 ) apresenta os elementos 
de metaxilema e protoxilema dispostos em filas radiais, ao passo que o xilema se-
cundario (fig. 6 X 2) apresenta vasos isolados ou reunidos em grupos de dois. Os 
raios medulares (fig. 6 r.med.) sao bem evidentes, sendo estreitos na regiao proxi-
mo a medula, alargando-se em direpao a regiao cortical assumindo a forma de cu-
nha. 

Tanto no parenquima cortical como no parenquima medular e nos raios me-
dulares pode ser observada a presenpa de bolsas contendo areia cristalina (fig. 6 
b.a.cr.). 
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FIGURA 4. Cordia ecalyculata Veil. A. epiderme superior vista de face: cist. — ponto de insercao de 
cistolito; B. epiderme inferior mostrando estomatos. 
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FIGURA 5. Cordia ecalyculata Veil. Desenho esqueletico de seccao transversal do caule: ep. — epider-
me; col. — colenquima; f. v, feixe vascular; r.m. — raio modular; p. med. — parenquirna medu-
lar; p.f. — periciclo fibroso; ffl, — fibras floematicas; fl. — floema; x. — xilema; p. cort. — pa-
renquima cortical 

A figura mostra seccao transversal de casca, lenticelas (fig. 7 lent.) podem 
ser observadas externamente, sendo representadas por regieies salientes onde o 
sober encontra-se descontinuado. 0 tecido suberoso (fig. 7 s.) possui origem su-
bepidermica e e representado por diversas fileiras de celulas providas de parede 
pouco espessada. 

Logo abaixo da feloderme, que 6 muito pouco desenvolvida, pode-se obser-
var uma camada remanescente de colenquima provida de celulas corn espessa-
mentos tipicos. A regiao do parenquima cortical (fig. 7 p.cort) e constituida de ce-
Iulas quase sempre achatadas periclinalmente. 0 periciclo (fig. 7 p.f.) 6 fibroso, des-
contInuo e provido de fibras de lumen estreito. 0 floema e bem desenvolvido e apre- 
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FIGURA 6. Cordia ecalyculata Vell. Seccao transversal de caule jovem: ep. — epiderme; col. — colen-
quima; p. cort. — parenquima cortical; p. f. — periciclo fibroso; fl, — floema primario; f. fl. fi-
bras floematicas; fl2  — floema secundario; r.c. — regiao cambial; r. med. — raio medufar; X 2  
— xilema secundario; X, — xilema primario; p.m. — parenquima meldular; b.a.cr. — bolsa de 
areia cristalina. 
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senta caracteristicamente diversas regi8es fibrosas em forma de laminas alterna-
das corn regibes floematicas providas de celulas de paredes nao espessadas. A re-
g& floematica secundaria é atravessada por raios vasculares providos de ate quatro 
celulas de largura. Estas regioes possuem forma que lembra calota, encimada por 
fibras periciclicas. Os raios medulares (tig. 7 r.m.) apresentam caracteristicamente 
a forma de cunhas, separando entre si, as calotas de floema. Tanto na regiao do 
parenquima cortical, como nas regiOes de raios medulares e de raios vasculares 
podem ser observadas a presenca de bolsas contendo areia cristalina. 

3.3 — Cromatografia em Camada Delgada do Extrato Fluido de Cordia 
ecalyculata Vell. 

a) Adsorvente: silicagel GE; fase move': acetato de etila-metanol-clorof6rmio 
(5:4:1); extratos utilizados: A — droga constituida de folhas; B — droga constituf-
da de caules. 

a.1 — Visualizacao a luz ultravioleta 254 nm: mancha circular escura inten-
sa — hRf 0,0: mancha ogival escura intensa hRf 12; mancha ogival escura, pouco 
intensa hRf 34, mancha ogival escura intensa hRf 56, mancha arredondada escu-
ra, pouco intensa hRf 67, mancha arredondada escura pouco intensa hRf 90. 

a.2 — Visualizacao apos nebulizac5o do reativo sulfovanflico e aquecimen-
to a 105°C durante 5 a 10 minutos: mancha circular marrom intensa hRf 0,0, man-
cha sagitada amarela pouco intensa hRf 5, mancha sagitada clara pouco intensa 
hRf 16, mancha arredondada cinza muito intensa (extrato A), intensa (extrato B) 
hRf 26, mancha sagitada castanha pouco intensa hRf 45, mancha arredondada azul 
intensa (extrato A) pouco intensa (extrato B) hRf 50, mancha oval roxa intensa 
hRf 71. 

A mancha de hRf 45 corresponde ao padrao de alantoina. 
a.3 — Visualizacao ap6s aplicacao do revelador de p-di me tila mi no-ben zal 

del do, seguido de aquecimento a 105°C durante 10 minutos: mancha arredonda-
da castanha intensa hRf 0,0, mancha arredondada amarela intensa hRf 50, man-
cha arredondada amarela (tracos no extrato A e pouco intensa no extrato B) hRf 58. 

A mancha hRf 50 corresponde ao acid° alantOico e a mancha hRf 58 a alan- 
toina. 

a.4 — Visualizacao ap6s nebulizacao do reativo de anisaldeido seguido de 
aquecimento a 105°C durante 10 minutos: mancha marrom circular intensa hRf 0,0, 
mancha ogival rosa pouco intensa exclusiva para extrato obtido corn a droga B hRf 8, 
mancha ogival verde pouco intensa exclusiva para o extrato obtido corn a droga 
A hRf 26, mancha ogival roxa pouco intensa (exclusiva para o extrato A) hRf 34, 
mancha ogival verde intensa hRf 46, mancha arredondada verde pouco intensa 
hRf 54, mancha arredondada amarela pouco intensa hRf 58, mancha arredonda-
da amarela pouco intensa hRf 65, mancha verde pouco intensa hRf 72, mancha ar-
redondada marrom pouco intensa hRf 87. 

b) Adsorvente: silicagel GF; fase mOvel: acetato de etila — metiletilcetona — 
acid° fOrmico — aqua (5:3:1:1) 

b.1 — Visualizacao: luz ultravioleta 254 nm: mancha circular escura intensa 
hRf 0,0, mancha circular escura pouco intensa (exclusiva para o extrato B) hRf 13, 
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FIGURA 7. Cordia ecalyculata Vell. lent. — lenticela; s — sober; col. — colOnquima; p. cort. — pare'n-
quima cortical; b.a.cr. — bolsa de areia cristalina; p.f. — periciclo fibroso; fl, — floema prima-

f. fl. — fibras floematicas; r. v. — raio vascular; fl 2  — floema securidario. 
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mancha circular escura pouco intensa hRf 23, mancha circular escura pouco intensa 
hRf 57, mancha circular escura intensa hRf 96. 

b.2 — Visualizacao: reativo de p-dimetilaminobenzaldeido: mancha oval ama-
rela pouco intensa, exclusive para o extrato B hRf 17, mancha oval amarela pouco 
intensa (extrato A), trapos (extrato B) hRf 30, mancha arredondada amarela, trapos 
(extrato A), pouco intensa (extrato B) hRf 58, mancha arredondada amarela inten-
sa hRf 69. 

A mancha hRf 30 correspondeu ao padrao de acid° alantOico e a mancha 
hRf 58 a alantoina. 

4 — DISCUSSAO E CONCLUSAO 

4.1 — Caracterizacao macroscOpica 

Cordia ecalyculata Vell. tern inUmeras vezes sido confundida corn outras es-
pecies de Cordia, principalmente quando transformada em droga. Dentre as es-
*les que tem propiciado confusao cita-se Cordia sellowiana Charm e Cordia sil-
vestris Fresen. 

Cordia ecalyculata Vell. diferencia-se de Cordia sellowiana Cham., principal-
mente pelo tamanho menor de suas folhas providas de base cuneata ou aguda, ao 
passo que esta outra especie possui base arredondada ou largamente aguda. Corn 
referencia a Cordia silvestris Fresen a diferenciacao tambem é facil. Esta esp6cie 
apresenta folhas de forma eliptica ate obovada, bastante diferentes das da espe-
cie em estudo. 

Confusao parece tambOrn existir entre a droga obtida de Cordia ecalyculata 
Vell. denominada de cha-de-bugre e a proveniente de diversas outras especies, igual-
mente denominadas, pertencentes a familias diversas. 

Hoehne (2) afirma que cha de bugre e porangaba sao expressoes emprega-
das para designar a plants em estudo. Menciona ainda que urn dos comerciantes 
utiliza tambem corn esta denominacao vulgar, uma esp6cie da familia Rubiaceae. 

Este fato despertou em nos a curiosidade no sentido de identificar esta outra 
pianta. Conseguimos atraves de fornecedor de plantas medicinais, amostra desta 
rubiacea, contendo flores e frutos, o que nos possibilitou identificar o vegetal. Trata-
se de Rudgea viburnOides Bentham. 

Outra especie conhecida como cha-de-bugre é Hedyosmum brasiliensis Mar-
tius ex Miguel, familia Chloranthaceae. Este vegetal é empregado na medicina po-
pular no tratamento de febres e de dores de cabeca. Elabora-se corn ele urn cha 
bastante aromatic°, dai talvez o seu outro nome popular: cidreira. A diferenciacao 
desta especie corn Cordia ecalyculata Vell. nao apresenta dificuiddes. 

Hedyosmum brasiliensis Martius ex Miguel apresenta ramos marcados por 
nos e entre nos de forma acentuada. As folhas apresentam margem serrilhada, sao 
opostas, concrescidas no peciolo por uma especie de bainha pequena e corn esti-
pulas. 

A popular Casearia sylvestris Sw pertencente a familia Flacourtiaceae ofi-
cializado pelo nome de erva de bugre pela primeira edicao da Farmacopeia Brasi-
leira, tambem tern sido confundida corn cha-de-bugre — Cordia ecalyculata Vell.. 
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As folhas de Casearia sylvestris Sw sao bem menores que as de Cordia ecaly-
culata Veil.. Apresentam margem caracteristicamente serrilhada, o que permite 
diagnose diferencial facil. 

A droga cha-de-bugre derivada de Cordia ecalyculata Vell e comercializada 
em duas formas a saber: droga constituida de folhas e drogas constituidas por par-
tes aereas integradas por caules nao muito grossos e folhas, podendo ou nao vir 
acompanhado de flores e frutos. 

Os fragmentos de caules, apresentam caracteristicas de valor na diagnose. 
Seu aspecto externo verrucoso e reticulado, devido respectivamente a presenca 
de lenticelas arredondadas e salientes e de estrias, persiste mesmo apps o proces-
so de secagem empregado na obtencao da droga. 

As inflorescencias cimosas do tipo corimboso-paniculada sac) muito carac-
teristicas. As flores caem durante o processo de secagem, permanecendo aderido 
ao caule, quase sempre em axilas de folhas, o eixo ramificado da inflorescencia corn 
sua forma tipica. As flores quando encontradas na droga sao cracteristicas pelo ca-
lice campanulado urn tanto rigid°, pelos estames epipetalos e de filetes pilosos e 
pelo gineceu provido de estilete bifido duas vezes. 

4.2 — Caracterizacao Microscopica do Vegetal 

4.2.1 — Fo/ha 

Cordia ecalyculata Vell. possui, caracteristicamente, mescifilo heterogeneo 
e assimetrico. 0 parenquima palicadico desta especie é representado por uma 

fileira celular e constitui cerca de urn terco ou urn pouco mais da espessura total 
do limbo foliar. Outra caracteristica importante na diagnose de Cordia ecalyculata 
Vell. transformada ern droga 6 a presenca de cistalitos localizados em grandes Ii-
tocistos incrustados no parenquima palicadico. Esta estrutura permite diferenciar 
facilmente a droga obtida a partir desta esp6cie de outras conhecidas pelo mesmo 
nome vulgar. 

A presenca de pelos tectores unicelulares providos de paredes espessadas 
e providos de inclusao de carbonato de calcio semelhante a cistOlitos localizadas 
em suas regibes basais tern sido apontada como frequente em especies de porte 
herbaceo pertencentes a familia Boraginaceae (3). 

Caracteristicas importantes na diagnose de Cordia ecalyculata Vell. sao a pre-
senca de epiderme glabra, e de bolsas contendo areia cristalina distribuidas em to-
do o mesOfilo foliar. 

A presenca de canais resiniferos e de sacos taniferos tern sido mencionada 
em especies de Boraginaceae. 

Cordia ecalyculata Vell. nao possui estes tipos de estrutura. Pode-se obser-
var entretanto nas folhas destas especies a presenca de celulas e de ductos muci-
laginosos especialmente na regiao da nervura mediana. 

Os estOmatos de Cordia ecalyculata Vell. apresentam caracteristicamente 
trOs celulas paraestomatais das quais duas maiores e uma menor. Corn menor fre-
qUencia pode-se observar quatro celulas para-estomatais. Os estOmatos nas espe-
cies pertencentes a familia Boraginaceae sao corn major frequencia do tipo ranun-
culaceo. 
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4.2.2 — Caule 

0 caule de Cordia ecalyculata Vell., de acordo corn a teoria estelar, 6 do tipo 
eustele. A regiao cortical 6 pouco desenvolvida, sendo a endoderme, atipica. Co-
mo caracteristica importante na diagnose mencionamos a presenca de bolsas con-
tendo areia cristalina. 

Como ocorre freqUentemente em especies do genero Cordia L, segundo Me-
tacalfe et Chalk (3), o felOgeno ocorre pr6ximo a epiderme em Cordia ecalyculata 
Vell.. 0 periciclo da esp6cie em estudo é descontinuo, apresentando-se em forma 
de cordoes fibrosos isolados como os mencionados por Metcalfe et Chalk, (3) par -a 
especies de Cordia L, Ehretia L, Heliotropium L e Pulmonaria L. 

Os feixes vasculares localizam-se uns bem prOximos aos outros. 0 floema 
apresenta-se em forma de calota e apresenta caracteristicamente uma sucessao 
de zonas fibrosas rigidas e de zonas providas de elementos histolOgicos de pare-
des delicadas. Metcalfe et Chalk (3) cita este tipo de estrutura para Cordia geras-
canthus L bem como para especies do genero Ehretia L. 

Os raios medulares de Cordia ecalyculata Vell. inicialmente estreitos, se alar-
gam e assumem o formato de cunhas gracas a divisOes celulares anticlinais. 

0 xilema apresenta caracteristicamente vasos isolados ou reunidos em gru-
pos de dois e o parenquima do sistema axial 6 do tipo paratraqueal confluente. Es-
tas caracteristicas xilematicas foram assinaladas por Metcalfe e Chalk (3), como en-
contradas no genero Cordia L. 

A casca de Cordia ecalyculata Vell nao e muito desenvolvida. 
A periderme e pouco desenvolvida. A caracristica mais importante do onto 

de vista da diagnose da droga pertencente a esta regiao 6 a presenca de bolsas de 
areia cristalina. 

A casca interna por sua vez e muito caracteristica. A alternancia de regibes 
fibrosas corn regibes providas de celulas de paredes delicadas na casca floemati-
ca é tipica, facilitando o trabalho da diagnose da droga. 

4.3 — Analise Cromatografica dos Extratos Fluidos 

0 acetato de etila misturado ao metanol e ao clorofOrmio, na proporcao em 
volume de 5:4:1 e o acetato de etila misturado a metiletilcetona, acid° fOrmico e 
agua na proporcao de 5:3:1:1 demonstraram ser eficientes na separacao de com-
ponentes do extrato fluido de Cordia ecalyculata Vell. quando se emprega como 
camada delgada a silicagel GF. 

0 maior ntlmero de manchas foi evidenciado empregando-se como fase mO-
vel o acetato de etila-metanol-clorofOrrnio, na proporcao em volume de 5:4:1 
empregando-se como agente revelador o reativo sulfovanflico ou o reativo de ani-
saldeido. 

0 padra'o de alantoina empregado como auxiliar na identificac'ao do extrato 
fluido pode ser evidenciado tanto pelo reativo sulfovanflico (cor castanha) como 
pelo reativo de anisaldeido (cor amarelada). A visualizacao desta substancia, corn 
o reativo de anisaldeido requer urn tempo maior de aquecimento para permitir sua 
visualizacao. 
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A alantoina e seus derivados sao mais eficientemente visualizados quando 
se emprega como revelador o p-dimetilaminobenzalderdo, seguido de aquecimento. 
Nestas circunstancias estas substancias aparecem como mancha de coloracao ama-
rela. As demais substancias presentes no extrato nao sao evidenciadas por este 
revelador. 

Sendo o revelador de p-dimetilaminobenzaldeido, seletivo para a alantoina 
e substancias aparentadas, presta grande auxilio na caracterizacao do extrato flui-
do de Cordia ecalyculata Vell. 

A revelacao de cromatogramas de extrato fluido de Cordia ecalyculata Vell 
corn p-dirnetilaminobenzaldeldo, tanto do extrato total como de sua fracao meta-
nolica, evidenciava a presenca de mancha de hRf proximo a alantoina corn carac-
teristicas bastante semeihantes a desta substancia. Este fato levou a suspeita da 
ocorrencia de acid° alantoico no extrato fluido. Para averiguar a veracidade ou nao 
deste fato, sintetizou-se certa quantidde de acid° alantoico que foi empregado co-
mo padrao cromatografico ao lado da alantoina em analises cromatograficas de ex-
trato fluido. Verificou-se haver correspondecia entre o hRf da mancha existente no 
extrato e do pad rao de acid° alantoico, o que nos levou a conclusao da existecia 
desta substancia nos extratos de Cordia ecalyculata. Vell. 

0 acid° alantOico corresponde a urn prod uto de hid ral ise da alantoina e corn 
frequencia ocorre nos vegetais onde a alantoina esta presente. 
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