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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 presente texto tern como premissa contribuir no sentido de viabilizar o Instrumento de 

Protecao Ambiental das Unidades de Conservacao, no que diz respeito a sua regularizacao 

fundiaria, mas deixando bem ciaro, que considerando o principio de cooperacao do Direito 

Ambiental, a partir dos principios de responsabilidade compartilhada na preservacao do meio 

ambiente, gestadas nas conferencias mundiais ambientalrstas, nao se pode derxar em segundo 

piano o respeito aos interesses das populacdes tradicionais. A discussao instrumental de como 

realmente viabilizar a tutela ambiental dentro de urn prisma global de atuacao e respeitando 

esse especial interesse local, ate porque este e importante para o aprendizado da humanidade. 

Assim como outras com unidades locais, a fazenda "Tamandua" desempenha um papel 

fundamental na ordenacao do meio ambiente e no desenvolvimento devido a seus 

conhecimentos e praticas tradicionais. Os Estados deveriam reconhecer e prestar o apoio 

devido as reservas particulares de patrimonio natural, a sua identidade, cultura e interesses e 

velar pelos que participarao efetivamente na obtencao do desenvolvimento sustentavel. 

Palavras-chave: Umdades de Conserva93o. PreservaQSo do Meio-Ambiente. Humanidade. 

Fazenda Tamandua. Reservas Particulares do Patrimonio Natural. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As RPPNs (Reservas Particulares do Patrimonio Natural) existem desde 1990, atraves 

de um programa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renovaveis - IBAMA. Trata-se de uma iniciativa que visa estimular os proprietarios 

particulares a somarem esforcos na conservacao da rica diversidade biol6gica brasileira. 

As propriedades particulares podem ser preservadas e reconhecidas pelo Poder 

Publico como Reserva Particular do Patrimonio Natural - RPPN, sem prejudicar os direitos 

do proprietario. Estas areas passaram a receber atencao especial dos 6rg3os de meio 

ambiente, instituicSes de pesquisas e entidades ambientalistas, a partir da obtencao de certas 

vantagens para permanecerem protegidas de queimadas, desmatamentos, caca e pesca ilegal, 

alem de outras atividades degradadoras. 

A declaracao oficial de areas protegidas em propriedades particulares, conquanto 

permanecam na posse e no dominio de seus proprietarios, adquire diferentes contornos no 

tempo e no espaco. 

No Brasil, a Reserva Particular do Patrimonio Natural - RPPN - que e a reserva oficial 

de propriedades particulares, parte do principio democratico da manifestacao de vontade 

expressa pelo proprietario, onde a "vontade de proteger" e o ponto de partida e o inicio do 

procedimento que culmina na criacao de uma RPPN. 

O decreto (Dec. 1922/96) que criou as RPPN's e bem claro. Sua destinacao nao pode 

ser outra senao a de protecao integral dos recursos, admitindo-se, neste contexto, a pratica do 

turismo ecologico, a educacao ambiental e a educacao cientifica. 
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Contudo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 de salientar a importancia da area destinada a preservacao pela Fazenda 

Tamandua, por exemplo, para a conservacao do meio ambiente da regiao do semi-arido 

paraibano. Regiao esta que vive abalada por longos periodos de estiagem, agravados por um 

processo de desertificacao ora em curso da caatinga, vegetacao natural predominante. 

Nossa atividade investigativa nao foi somente limitada a area de preservacao da 

Fazenda Tamandua, na cidade de Santa Terezinha, pois, esta apenas contribuiu como 

exemplo de necessidade de conservacao, mas, na utilizacao de multiplos meios, como livros, 

artigos, sites da Internet, legislacSes, como tambem fora realizado um estudo geral sobre o 

Meio-Ambiente, mesmo tendo pouco tempo para a concretizacao deste trabalho. 

Diante disto, procurou-se reunir, num unico texto, informacdes seletivas e inovadoras 

sobre a RPPN e no que ela viria acrescentar legalmente e estruturalmente na preservacao da 

caatinga, e em especial a do sertao paraibano. 

Desta forma, a presente pesquisa pretende demonstra a importancia das RPPNs para 

os proprietarios de areas que possibilitem a sua conservacao, como para a sociedade, pois a 

preservacao do meio ambiente e de interesse geral de toda a humanidade. 
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CAPITULO I 

A RESERVA PARTICULAR DO PATRIMONIO NATURAL 

Reservas particulares do Patrimonio Natural site areas nas quais nao pode haver 

alteracao da configuracilo original da vegetacao. As atividades ali desenvolvidas devem ser 

destinadas exclusivamente a conservacao, como o ecoturismo e a educacao ambiental. A 

iniciativa de transformar as terras em reservas e dos proprietarios, com o flm de mostrar uma 

nova consciencia quanto a preservacao da biodiversidade. 

As RPPN s3o propriedades particulares que, pela vontade expressa de seus detentores, 

s3o trans form adas em reservas da natureza, com o objetivo de preservacao perene de seus 

recursos, ou seja, a partir do momento que sao criadas, jamais poderao ser utilizadas para o 

desenvolvimento de atividades como a agropecuaria, o extrativismo, manejo ou qualquer 

outro fim que n3o a conservacao. 

Existem alguns requisitos essenciais para se constituir uma RPPN, onde se 

discriminam alguns passos para o reconhecimento de uma reserva patrimonial. Para que uma 

area seja reconhecida como uma RPPN, ela deve possuir relevante importancia por sua 

biodiversidade, seu carater estetico ou por caracteristicas ambientais que justifiquem sua 

recuperacao. As RPPN destinadas a recuperacao se constituem na modalidade mais complexa 

de reserva, uma vez que seu proprietario deve viabilizar recursos ou parcerias e conseguir 

mudas de especies nativas. 
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O processo para a criacao de uma RPPN e previsto, segundo o Decreto 1.922 de 5 de 

junho de 1996 (ver anexo 1), para ser concluido em 60 dias. Enrretanto, o prazo pode variar 

dependendo da situacao da documentacao da propriedade, a complexidade do caso a ser 

anreciado.. e a disponibilidade de pessoal e recursos do Ibama para efetuar o laudo da 

propriedade. De qualquer maneira, areas localizadas junto a Unidades de Conservacao tern 

preferencia, uma vez que, de acordo com o IBAMA,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a extensao do espaco conservado 

aumenta e com isso cresce a possibilidade de assegurar a integridade dos ecossistemas e 

a manutencao da biodiversidade"1 

1 LUCENA, Damiao. Santa I erezmha Ganha Area de Preservacao. A Uniao, p. 16, 30 agosto. 1998. 
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CAPITULO II 

A PRESERVACAO DA CAATINGA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A regiao da caatinga corresponde a uma area de cerca de 734.478 km2 e inclui 

parcialmente os estados do Piaui, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pemambuco, Alagoas, 

Sergipe, Bahia e Minas Gerais. O bioma faz parte de um ecossistema que se restringe ao 

Brasil. Geralmente tern sido descrito como tendo baixa biodiversidade, com poucas especies 

endemicas (que ocorrem apenas naquela regiao) e, portanto, de baixa prioridade para 

conservacao. No entanto, a regiao e ainda pouco estudada, e ha pesquisadores que contestam 

esse dado. 

Segundo a professora Maria Jesus Nogueira Rodal2, da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ja foram identificadas cerca de 300 especies de plantas tipicas da caatinga. 

Atualmente ela vem desenvolvendo um projeto que analisa a diversidade em comunidades 

vegetais da caatinga, dentro de uma Reserva Particular do Patrimonio Natural (RPPN) -

Mauricio Dantas, em Pernambuco, e encontrou vestigios de que este bioma e" formado por um 

mosaico vegetacional (grande heterogeneidade espacial de especies). 

O que a caatinga tern de tao especial? Como condicionar a riqueza do sertao em prol 

das necessidades humanas? Que contribuicao isso teria as futuras geracctes? Tais 

questionamentos existem em funcao da intrinseca necessidade de uma politica interna voltada 

para a preservacao destas areas tao importantes. 

2Palestrante do Seminario "Uso Sustentavel dos Recursos Florestais e Conservacao da Biodiversidade da 

Caatinga", realizado em Petrolina/PE, de 21 a 26 de maio de 2000. 
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O semi-arido nordestino merece uma atencao especial. Suas potencialidades 

economicas sao concretas, e regulamentar seu aproveitamento e a opcao mais viavel. 

Transformar grandes extens5es de terras ricas como as caracterizadas pela a caatinga, em 

RPPNs, significa obter um desenvolvimento sustentavel de alto nivel. 

Os Patrimomos da caatinga sao, na verdade, inumeros. Alem dos conhecidos sitios 

arqueol6gicos de grande porte, existem terras que tamb^m s3o preservadas e patenteadas 

como reservas patrimoniais, e o caso da fazenda Tamandua no sertao paraibano. 
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CAPITULO III 

PESQUISADORES DESCOBREM A CAATINGA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Reunidos durante o seminario Biodiversidade da Caatinga3, no municipio de Petrolina 

(PE), mais de cem pesquisadores de todo o pais aprovaram um documento em que apontam as 

potencialidades econdmicas de desenvolvimento sustemavel da regiao do semi-arido 

nordestino e declaram que a Caatinga e um bioma mais rico e diversificado do que se 

imaginava. Eles decidiram tambem recomendar o aumento de areas de preservacao, que 

atualmente ocupam apenas 2% da regiao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Pela primeira vez, temos uma base de dados e recomendagdes para realizar um 

programa efetivo de preservacao da Caatinga, que sempre esteve relegada ao segundo piano 

pelo governo", afirmou Jose Maria Cardoso Silva4, coordenador do evento, promovido pelo 

Ministerio do Meio Ambiente. 

Os participantes do seminario definiram areas e acSes prioritarias com vistas a 

restauracao ambiental para o bioma, que representa 11% da regiao. Cinqtienta por cento dos 

800.000m2 da caatinga ja foram seriamente modificadas por atividades humanas, de acordo 

com dados apresentados durante o seminario. Trinta por cento do solo sofre riscos de 

desertificacao. Diversas especies exclusivas da regiao estao ameacadas de extinc3o. 

O processo de implantacao das RPPNs entra em conluio com os objetivos deste 

seminario, pois esta constitui uma forma de efetuar a preservacao, e que ja esta regulamentada 

por lei. (ver anexos) 

3Evento citado. 

4 Idem. 
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nE importante lembrar que a preservacdo da biodiversidade da Caatinga ou de 

qualquer outro bioma e impossivel sem que se leve em conta a melhoria da qualidade de vida 

do homem", destacou Jos6 Maria5. 

A aprovacao do documento pelos especialistas indica a importancia em se fazer um 

trabalho continuo, incessante, e serio para conservar tamanho tesouro nacional. 

Um estudo recente da organizacao nao-governamental Conservation International 

(CI) identificou a caatinga como uma das 37 grandes regides naturais da Terra que precisam 

urgentemente estar a salvo de devastacOes, pois regula padrSes meteorolbgicos do planeta e 

abriga plantas e animais ainda desconhecidos. Preservar a caatinga nao e apenas uma 

necessidade brasileira, mas global. 

Sua protecao ambiental e imprescindivel para a manutencao de um patrimonio 

biol6gico e arqueologico inexistente em outro lugar do planeta. A fotografia de "Patrimdnios 

da Caatinga", documentario recem-lancado pelo cinema nacional, revela a exuberancia de 

duas das mais importantes reservas deste tipo de ecossistema, os parques nacionais da Serra 

da Capivara e da Serra das ConfusSes, ambos no Piaui. 

O parque de ConfusSes 6 a maior reserva desse ecossistema, com 504 mil 

hectares - o equivalente a tres vezes o tamanho da cidade de Sao Paulo. So 

de aves, por ali voam 222 especies, das 340 identificadas na caatinga. Nos 

fundos de seus vales e nas encostas de serras, plantas tipicas da Mata 

Atlantica crescem com exuberancia. Ja o Parque Nacional da Serra da 

Capivara, tombado pela Unesco como Patrimonio da Humanidade, abriga 

406 sitios arqueoldgicos catalogados, dos quais 260 apresentam pinturas 

rupestres, explica Sergio Tulio, Diretor do Documentario Patrimonios da 

Caatinga6. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 I d e m 

6 Documentario "Patrimonios da Caatinga" de Sergio Tulio Caldas e Toni Nogueira, 06 de junho, na STV-

Rede SescSenac de Televis3o com a produtora de filmes DGT Filmes. 
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Trata-se do maior acervo do g6nero das Americas, ha cerca de 50 mil anos, sociedades 

primitivaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ja habitavam a regiao onde hoje 6 o Piaui. O local abriga um dos mais importances 

sitios arqueologicos do mundo. 
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CAPITULO IV 

O CASO DA FAZENDA TAMANDUA 

A Fazenda Tamandua esta situada no Municipio de Santa Terezinha, proximo a cidade 

de Patos, Estado da Paraiba no Nordeste brasileiro. Localiza-se no sertao das Espinharas, a 7° 

sul do equador e a 400 km do literal, a uma altitude media de 240 metros. 

O seu clima 6 caracteristico das regiSes tropicais semi-aridas, com chuvas anuais 

medias de 600 mm, concentradas num curto periodo de 2 a 4 meses, seguidas por um longo 

periodo de estiagem, que pode durar de 8 a 12 meses. Ciclos de secas assolam periodicamente 

esta regiao provocando miseria, exodo rural e violencia. As mudancas climaticas globais tern 

provocado uma diminuicao sensivel das precipitacoes nestes ultimos anos. 

Como em quase toda sua extensao do Nordeste brasileiro, a caatinga e a vegetacao 

natural que predomina. "A palavra caatinga vem da lingua Tupi, formada pelas duas palavras 

caa (mato, vegetacao) e tinga (branco)"7. Trata-se de um conjunto de formacoes arboreo-

arbustivas, xer6filas, lenhosas e deciduas, comumente espinhosas. 

Uma grande preocupacao da Fazenda Tamandua e a preservacao do fragil meio 

ambiente do sertao nordestino, da sua flora e fauna. Isto faz com que mais de 900 hectares 

sejam destinados a preservacao, perto de um terco da sua area. 

Dentro deste espaco, foi criada uma Reserva Particular do Patrimonio Natural (RPPN) 

de 325 hectares em julho de 1998. 

7 ROCHA, Rute. Minidicionano Knciclopedico. Escolar Rute Rocha/ Hindenburgue da Silva Pires.-SSo Paulo: 

Scipione,2000.p.l04. 



Esta RPPN e "representativa de ecossistemas da Caatinga, fauna e flora tipica da 

regiao e relevante beleza cenica" como indica o Titulo de Reconhecimento do Institute do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis, IBAMA8. 

O equilibrio entre a atividade economica, a preservacao da narureza, sempre foi a meta 

principal, desde o inicio, das atividades agropastoris da Fazenda Tamandua. Sentem-se os 

efeitos destas medidas, ja que reapareceram naquelezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habitat especimes como o veado, o gato 

mirim e o gato vermelho. As raposas, os sagiiis, os tatus e o guaxinim ja fazem parte da vida 

cotidiana. Da mesma maneira, codornas e codornizes, juritis e asas brancas -passaro 

emblematico do Nordeste- antigamente quase extintos, s3o freqiientemente vistos e ouvidos. 

A Fazenda Tamandua se tornou um refugio, um santuario para a fauna silvestre, e 

tanto o IBAMA, o Corpo de Bombeiros de Patos, como a Policia Estadual e Federal soltam, 

em sua RPPN, mamiferos e passaros apreendidos em blitz nas feiras da regiao. A mesma 

dispde de uma pequena infra-estrutura que permite tratar os animais mais fracos ou feridos 

antes de reintroduzi-los no seu ambiente natural, sob o acompanhamento de um veterinario. 

As tecnicas de agricultura implantadas na fazenda incluem a luta contra a erosao, com o 

plantio em curvas de nivel deixando faixas de vegetacao nativa. 

Ourrossim, a contribui9ao da presente pesquisa, mostra-se de grande relevancia para a 

ciencia e para sociedade, deixando claro as vantagens da implantacao da RPPN, tanto para as 

comunidades contempladas por areas de preservacao, atraves da melhoria na qualidade de 

vida (com um meio ambiente saudavel, o aspecto paisagistico e a conscientizacao da pr6pria 

comunidade), como tambem para os proprietarios, beneficiados com a isencao de impostos. 

LUCENA. Darniao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Santa Terezinha Can ha Area de Preservacao. A Uni3o. p. 16. 30 agosto. 1998. 
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4.1- PREVISOES LEGAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A RPPN foi instituida atraves do Decreto n° 1922, de 5/7/1996, assinado pelo 

Presidente da Republica, com base no artigo 84, inciso IV da Constituicao e tendo em vista o 

disposto no Codigo Florestal - Lei, n° 4.771, de 15/9/1965 e na Lei n° 8.171, de 17/1/1991. 

A area de Preservacao Ambiental na propriedade rural Tamandua, no municipio Santa 

Terezinha, foi reconhecida oficialmente atraves da Portaria (110-N de 30 de julho de 1998), 

assinada pelo Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renovaveis, Eduardo de Sousa Martins. 

O reconhecimento se da por ato do Poder Publico quando a area for considerada de 

relevante importancia pela sua diversidade biologica, ou pelo seu aspecto paisagistico, ou 

ainda por suas caracteristicas ambientais que justifiquem acdes de recuperacao. O registro e 

reconhecimento de areas como Reservas Particulares do Patrimonio Natural propicia ao seu 

proprietario a isencao do imposto Territorial Rural (ITR), devendo para tanto ser comunicada 

a superintendencia do Incra onde a propriedade for cadastrada. Por ser de dominio privado, 

tambem nao acarretam aos seus proprietarios prejuizo no direito de propriedade. 
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CAPITULO V 

DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO E GLOBALIZACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O meio ambiente se caracteriza como interesse difuso por excelencia, logo nao pode 

ser protegido pelas formas de tutela do direito tradicional, mas exige novos modelos 

normativos. 

Amadurecem diversos instrumentos legais de sua tutela coletiva. Assim, a finalidade 

da intervencao do Direito Ambiental e assegurar a prevalencia dos principios de preservacao 

da vida, a diversificacao das especies, a higidez ambiental, o equilibrio ecologico e a 

digmdade humana. 

A Constituicao de 1988, na aparente contradicao do artigo 170, sufragou uma 

Democracia Economica e Social, por isso os principios da livre concorrencia e livre iniciativa 

n3o s3o mais hierarquicamente superiores, como no Estado Liberal, aos demais principios da 

funcao social da propriedade, protecao do meio ambiente e outros, podendo ser restringidas as 

liberdades em conformidade com o interesse social, inclusive para a tutela ambiental. 

O artigo 225 da Constituicao Federal considera o meio ambiente como bem de uso 

comum do Povo, o que o exclui do rol dos bens que possam ser utilizados economicamente na 

forma privada tradicional, isto e, de serem apenas considerados como dominios livres de 

intervencao, mas a sua posse ou forma de uso pelo particular devera ser o elemento 

legitimador deste dominio. O uso do meio ambiente n3o e bem do Estado nem e bem privado, 

e bem pertencente a toda a coletividade, pelo que nao pode ser apropriado de forma ilimitada. 

Como bem de uso comum do povo, pode ter seu uso restringido por atos do Poder Publico, 

sejam decorrentes de lei, sentencas ou atos da administracao. 
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Nesse prisma, a globalizacao possui um sentido positivo de fendmeno global de inter-

relacao entre as nac5es na preservacao do meio ambiente, nao no significado de uma moral 

que exija uma responsabilidade na conservacao ambiental, mas de cooperacao responsavel e 

racional de defesa dos recursos ambientais. 
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CONCLUSAO 

Tendo por base a legislacao florestal vigente, podemos dizer que a preservacao da 

caatinga revela a constante preocupacao no sentido de evitar o processo de desertificacao no 

sertao nordestino, em especial o paraibano. E uma realidade preocupante, e que nao poderia 

passar despercebidos. 

As RPPNs aparecem como a valvula de escape na intensa necessidade de preservacao 

de grandes areas, impedindo sua inutibzacao por aspectos negativos como a desertificacao. 

Pressupde-se que a regulamentacao das RPPNs constitua um grande incentivo, pois 

ensejam a guarda e conservacao ambiental, e para os proprietarios de terras significa isencao 

de impostos. 

Como se trata de tema aberto, a nossa opiniao passa necessariamente por uma 

compreensao previa do fenomeno ambiental, pois a partir desta e que podemos pensar as 

politicas cooperativas de preservacao ambiental entre o Poder Publico dos Estados Nacionais, 

Organismos Internacionais e OrganizacOes n3o governamentais, especificamente no que tange 

a regularizacao das unidades de conservacao para a preservacao da caatinga, e numa forma 

mais restrita pensar qual a funcao dos conceitos de posse e dominio nestas areas 

especialmente protegidas. 

Exige-se uma nova postura ante os fenomenos globais de depredacao do meio 

ambiente, como o efeito estufa, o derretimento das calotas polares e outros. N3o e mais 

possivel pensar solucoes ambientais a partir somente dos aparelhos normativos dos Estados 

Nacionais, mas se exige uma conjugacao de mecanismos mais bem conectados entre as 

fronteiras internacionais, pois o meio ambiente nao possui patria. 
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O meio ambiente, como autentico interesse difuso, ocupa o topo da escala de 

indivisibilidade e falta de atributividade a determinado indivlduo ou grupo, sendo considerado 

mesmo um patrimonio que, embora regulado pelos Estados-nacionais, o seu interesse de 

preservacao diz respeito mesmo ao ser humano como especie inteligente de vida na terra. 

A preservacao do meio ambiente e interesse global, mas n3o pode apresentar-se como 

elemento empobrecedor da diversidade cultural humana, fato possivel de ocorrer se os 

instrumentos da criacao de espacos especialmente protegidos n3o forem concebidos como 

elementos compativeis e necessarioszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a preservacao de populacoes tradicionais, ate porque o 

conceito destas implica uma pratica de vida que tern muito que ensinar para sociedades que 

encaminharam a humanidade ao estado de risco ambiental hoje iminente. 

Observamos, portanto, que a questao ambiental traz no seu bojo uma necessaria 

discussao filosoflca sobre a concepcao que o homem tern do meio ambiente, e ate a visao de 

si mesmo enquanto homem e ser integrante da natureza ou externo e interveniente sobre a 

natureza. 

O homem pode adotar em face do meio ambiente duas posicOes, basicas: a) aquela em 

que o homem 6 o ser escolhido pelo criador para de forma inteligente gerir o patrimonio 

doado por Deus; b) o homem explorador, a natureza e vista como supermercado donde retira 

as materias para as suas necessidades. 

O norte desta adequacao entre os interesses ambientais e particulares sem traumas 

reflete o Principio da Cooperacao, expressa a ideia de que na resolucao dos problemas 

ambientais deve ser dada enfase especial a cooperacao entre Estado e a Sociedade, por meio 

da participacao dos diferentes grupos sociais na formulacao e execucao da politica do 

ambiente. Este principio e fundamental, pois o artigo 225 da CF, preceitua que compete ao 

poder publico e a coletividade o dever de defender o meio ambiente e preserva-lo para as 

presentes e futures geracSes. Cumpre estabelecer os niveis de cooperacao. 
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ANEXO 

DECRETO N° 1.922, de 05 de junho de 1996 

DispSe sobre o reconhecimento das Reservas Particulares do Patrimonio Natural e da 

outras providencias. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuicoes que lhe confere o art. 84, 

inciso IV e art.225 da Constituicao, tendo em vista o disposto no Codigo Florestal- Lei N° 

4.771 de 15 de setembro de 1965, e na Lei N° 8.171 de 17 de Janeiro de 1991, DECRETA: 

Art.l° Reserva Particular do Patrimdnio Natural- RPPN e area de dominio privado a 

ser especialmente protegida, por iniciativa de seu proprietario mediante reconhecimento do 

Poder Publico, por ser considerado de suma importancia pela sua biodiversidade, ou pelo seu 

aspecto paisagistico, ou ainda por suas caracteristicas ambientais que justifiquem acdes de 

recuperacao. 

Art.2° As RPPNs ter3o por objetivo a protecao os recursos ambientais representativos 

da regiao. 

Art. 3° As RPPNs poderao ser utilizadas para o desenvolvimento de atividades de 

cunho cientifico, cultural, educacional, recreativo e de lazer, observado o objetivo 

estabelecido no artigo anterior. 

§ 1° As atividades previstas neste artigo deverao ser autorizadas ou licenciadas pelo 

6rg3o responsavel pelo reconhecimento da RPPN e executadas de modo a n3o comprometer o 

equilibrio ecologico ou colocar em perigo a sobrevivencia das populacoes das especies ali 

existente, observada capacidade de suporte da area a ser prevista no piano de utilizacao de 

que trata o artigo 8°, inciso II, deste Decreto. 
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§ 2° Somente sera permitido no interior das RPPNs a realizacao de obras infra-

estrutura que sejam compativeis e necessarias as atividades previstas no caput deste artigo. 

Art.4°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Area sera reconhecida com Reserva Particular do Patrimonio Natural por 

iniciativa do seu proprietario e mediante portaria do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renovdveis- IBAMA na esfera federal. 

Art. 5° O proprietario interessado em ter reconhecido o seu im6vel integral ou 

parcialmente como RPPN, devera requerer junto a Superintendencia do IBAMA, na Unidade 

da Federacao onde tiver situado o imovel ou junto ao Orgao Estadual do Meio Ambiente-

OEMA, acompanhado de copias autenticadas dos seguintes documentos: 

I- titulo de dominio, com matricula no Cartorio de registro de Im6veis competente; 

II- cedula de identidade do proprietario, quando se tratar de pessoa fisica; 

III- ato de designacao de representante quando se tratar de pessoa juridica; 

IV- quitacao do imposto sobre a Propriedade Territorial Rural- ITR; 

V- plantas de situacao, indicando os limites, os confrontantes, a area a ser reconhecida 

e a localizacao da propriedade no municipio ou regiao. 

Paragrafo unico: Ser3o prioritariamente apreciados pelo 6rg3o responsavel pelo 

reconhecimento os requerimentos referentes aos imoveis contiguos as unidades dec 

conservacao , ou as outras areas cujas caracteristicas devam ser preservadas, no interesse do 

patrimonio natural do Pais. 

Art.6° O orgao responsavel pelo reconhecimento da RPPN, no prazo de sessenta dias, 

contados da data de protocolizacao do requerimento, devera: 

I-emitir laudo de vistoria do imovel, com descricao da area, compreendendo a 

tipologia vegetal, a hidrologia, os atributos naturais que se destacam, o estado de conservacao 

da area proposta indicando as eventuais press&es potencialmente degradadoras do ambiente 

relacionando as principais atividades, desenvolvidas na propriedade. 



27 

II- emitir parecer, incluindo a analise da documentacSo apresentada e, se favoravel, 

solicitar ao proprietario providencias no sentido de firmar, em duas vias o termo de 

compromisso, de acordo com o modelo anexo a este Decreto; 

III- homologar o pedido por meio da autoridade competente; 

IV- publicar no Diario Oficial ato de reconhecimento da area como RPPN. 

§ 1° Ap6s a publicacao do ato de reconhecimento o proprietario devera, no prazo de 

sessenta dias, promover a averbacao do termo de compromisso, a que se refere o inciso II do 

artigo 6° deste Decreto, no Cartorio de Registro de Im6veis competentes, gravando a area do 

que dispoe o artigo 6° da Lei N° 4.771/65, afim de ser emitido o titulo de reconhecimento. 

§ 2° O descumprimento, pelo proprietario, da obrigacao referida no paragrafo anterior 

importara na revogacSo da portaria de reconhecimento. 

Art.7° Sera concedida a RPPN pela autoridades publicas competentes, protecSo 

assegurada pela legislacao em vigor as unidades de conservacao de uso indireto, sem prejuizo 

do direito de propriedade, que devera ser exercido por seu titular, na defesa de Reserva, sobre 

orientacao e com apoio do 6rgao competente. 

Paragrafo unico No exercicio das atividades de fiscalizacao, monitoramento e orientacao as 

RPPNs, o 6rg3o responsavel pelo reconhecimento devera ser apoiado pelos orgaos publicos 

que atuam na regiao, podendo tambem obter a colaboracao de entidades privadas, mediante 

convenios, com a anuencia do proprietario do im6vel. 

Art.8° Cabera ao proprietario do imovel: 

I-assegurar a manutencao dos atributos ambientais da RPPN e promover sua 

divulgacao na regiao, mediante, inclusive a colocacao das placas nas vias de acesso e nos 

limites da area, advertindo terceiros quanto a proibicao de desmatamentos, queimadas, caca, 

pesca, apanha, capture de animais e quaisquer outros atos que afetem ou possam afetar o 

meio ambiente. 
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II- submeter a aprovacao do orgao responsavel pelo reconhecimento o zoneamento e o 

piano de utilizacao da Reserva em consonancia com o previsto nos §§ 1° e 2° do art. 3° deste 

Decreto. 

III- encaminhar, anualmente e sempre que solicitado ao 6rgao responsavel pelo 

reconhecimento, relatorio de situacao da Reserva e das atividades desenvolvidas. 

Paragrafo unico Para o cumprimento do disposto neste artigo o proprietario podera 

solicitar a cooperacao de entidades ambientalistas devidamente credenciadas pelo Cadastro 

Nacional de Entidades Ambientalistas - CNEA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-

CONAMA. 

Art.9° O orgao responsavel pelo reconhecimento, sempre que julgar necessario, 

podera realizar vistoria na Reserva ou credenciar universidades ou entidades ambientalistas 

com a finalidade de verificar se a area esta sendo manejada de acordo com os objetivos 

estabelecidos no piano de utilizacao. 

Art. 10 Os danos ou irregularidades praticadaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a RPPN serao objetos de notificacao a 

ser efetuada pelo orgao responsavel pelo reconhecimento ao proprietario, que devera 

manifestar-se no prazo a ser estabelecido. 

Paragrafo unico Caso seja constatada a pratica de infracao ao disposto neste Decreto, 

o infrator estara sujeitozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as sancoes administrativas previstas na legislacao vigente, sem 

prejuizo da responsabilidade civil e penal. 

Art. 11 O proprietario podera requerer ao Instituto Nacional de Colonizacao e Reforma 

Agraria - INCRA, a isencao do Imposto sobre a propriedade Territorial- ITR, para a area 

reconhecida como Reserva Particular do Patrimonio Natural, conforme preve o paragrafo 

unico do art. 104, da Lei n° 8171/91. 
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Art. 12 Os projetos necessarios a implantacao e gestao das RPPNs reconhecidas ou 

certificadas pela IBAMA deverao ter prioridade na analise da concessao de recursos ao Fundo 

Nacional do Meio Ambiente- FNMA. 

Art. 13 A propriedade que convier RPPN no seu perimetro tera preferencia na analise 

do pedido de concessao de credito agricola, pelas instituicoes oficiais de credito. 

Art. 14 Os incentivos de que tratam os arts. 11, 12 e 13 deste Decreto, somente poderao 

ser utilizados para as RPPNs reconhecidas pelo poder publico estadual ou municipal, 

mediante cerrificacao do IBAMA, que comprovara o cumprimento dos dispositivos deste 

Decreto 

Art. 15 Cabera ao IBAMA fiscalizar o cumprimento das determinacoes constantes 

deste Decreto, e ainda solicitar o cancelamento dos incentivos concedidos, caso haja 

inobservancia das mesmas. 

Art. 16 O IBAMA expedira os atos normativos complementares ao cumprimento deste 

Decreto. 

Art. 17 Este Decreto entra em vigor na data de publi cacao. 

Art. 18 Fica revogado o Decreto n° 98.914, de 31 de Janeiro de 1996. 
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TERMO DE COMPROMISSO 

Pelo presente proprietario (a) do imovel abaixo 

caracterizado, reconhecido como Reserva Particular do Patrimonio Natural, pela 

Portaria n' o , do Presidente do Institute Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renovaveis - IBAMA, publicada no Diario Oficial da Uniao de . d e 

de 
• Pag- , compromete-se a cumprir o disposto no 

Decreto n° de de de 1996, e as demais norm as legais e 

regulamentares aplicaveis a materia, assumindo aresponsabilidade cabivel pela preservacao 

da reserva e a obrigacao de promover a averbacao deste Termo no Cart6rio de Registro de 

Im6veis competente, que gravara o im6vel com as restricoes de uso previstas no Decreto e na 

legislacaopertinente, em carater perpetuo, nos termos do que prescreve o artigo 6° da Lei 

n°4.771, de 15 de setembro de 1965 (Codigo Florestal). 

O presente Termo e firmado na presenca do Superintendente do IBAMA no Estado 

de e de suas testemunhas para este fim arroladas, que tarn bem assinam. 

CARACTERISTICAS DO IMOVEL 

Nome 

Localizacao 

Confrontacdes 

Area Total Matricula Registro no 

INCRA , de de . 

Proprietario (a) Superintendente do IBAMA 



Testemunhas: 

Nome: 

RG/N°: CPF/N° 

assinatura 

Nome: . 

RG/N°: CPF/N° 

assinatura 


