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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As interagoes entre a comunidade e a natureza podem resultar em acoes antropicas, 

com prejuizos a sustentabilidade do ambiente, reduzindo a margem de manobra das 

futuras geracoes. Estudos da percepgao ambiental sao fundamentais para que se 

possa compreender melhor as inter-relacoes entre o homem e o ambiente. Este 

trabalho investigou a percepcao ambiental de membros da comunidade do entorno 

da RPPN Stoessel de Britto, possibilitando, desta forma, ajudar a tracar estrategias 

metodologicas para futuros programas educativos. Foram aplicados 45 

questionarios, acompanhados de uma sucinta entrevista, no Distrito de Laginhas, 

com perguntas objetivas e abertas. As perguntas abordaram aspectos relativos ao 

perfil do entrevistado e a valorizagao e percepgao do ambiente. Parte dos 

entrevistados nao conseguiram explicitar com clareza alguns conceitos; dentre eles, 

72% nao compreenderam o que e sustentabilidade, apesar de 95% reconhecerem a 

importancia dos recursos naturais para a comunidade. Percebeu-se a ausencia de 

urn efetivo programa de educacao ambiental, pois apenas 35% dos entrevistados 

sabiam o que era uma RPPN e suas restrigoes de uso. Concluiu-se, portanto, que o 

nivel de percepgao ambiental da populagao do Distrito de Laginhas e limitado. 

Palavras-chave: Educagao Ambiental, Sustentabilidade, Unidade de Conservagao, 

Meio Circundante. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The interactions between communities and the environment generate antropic 

actions that may harm the environmental sustainability and the fate of the future 

generations. Studies on environmental perception are fundamental to understand 

man x environment interrelations. This study investigated the environmental 

perception of members from the community near to the Stoessel de Britto Private 

Reserve of the Natural Patrimony (RPPN in Portuguese), whose results could help to 

delineate methodological strategies for future educative programs. Forty-five quick 

interviews and questionaries composed of objective and open questions on issues 

related to personal profile and environmental valuation and perception were applied 

on dwellers of Laginhas District, a village near the Stoessel de Britto RPPN. Part of 

them was not able to explain basic concepts, as for example the concept of 

sustainability, unknown to 72% of the interviewed, although 95% of them recognize 

the importance of natural resources to the community. Also, it was noticed no 

effective environmental education program as only 35% of the sampled dwellers 

knew what a RPPN represented and were aware of the legal restrictions concerning 

the exploration of the natural resources of a RPPN. Thus, it is concluded that the 

level of perception on environmental issues of the Laginhas District villagers is 

limited. 

Keywords: Environmental Education, Sustainability, Unit of Conservation, 

Surrounding Area. 
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1. INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As atividades humanas sempre proporcionaram algum tipo de influencia sobre 

o ambiente. Diante da incompreensao humana, o acumulo destes efeitos vem 

causando prejuizos inimaginaveis, de dimensao mundial. Mezzomo (2004 p. 2) 

afirma que "a existencia de qualquer ser vivo gera reflexos no meio circundante e, no 

caso dos seres humanos, estes reflexos se avolumam, pois capacidades intelectivas 

do homem permitem multiplicar sua capacidade de interacao com o meio ambiente". 

Diferentes interacoes entre a comunidade e a natureza podem resultar em 

acoes antropicas, com prejuizos a sustentabilidade do ambiente, portanto, a 

degradacao ambiental representa perda de base dos recursos vitais e economicos, 

reduzindo a margem de manobra das futuras geragoes (LE BOURLEGATzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

VALLE e COSTA, 2003, p. 3). 

O homem segundo Castro (2003, p. 1), "utilizando do poder de transformar o 

meio ambiente, modifica rapidamente o equilibrio dos ecossistemas, sem se 

conscientizar de que os recursos naturais sao finitos, se forem esgotados, 

consequentemente as especies vivas ficarao expostas a perigos que podem ser 

irreversiveis". 

Segundo Nobrega (2005, p. 42), baseado em Milano, "as politicas publicas 

voltadas para as questoes ambientais surgiram na decada de 1960, quando em todo 

o mundo houve aumento da conscientizacao da sociedade sobre a degradacao 

ambiental causada pelo desenvolvimento". 

"A criacao de Unidades de Conservagao (UC) e uma estrategia politica que 

vem sendo adotada em termos globais como uma das formas de possibilitar a 

conservagao dos ecossistemas naturais" (FIORI, 2002, p. 2). "Nao somente na 

preservagao dos recursos naturais, as unidades de conservagao tambem podem 

atuar como locais de aprendizagem e sensibilizagao da comunidade acerca da 

problematica ambiental" (JACOBI et al, 2004, p.1). 



No Brasil, mais precisamente no ano 2000, foi revisto a forma de criacao e 

manutengao de UC, o que culminou com o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservagao da Natureza (SNUC), o qual deu uma nova formatagao ao processo, 

constituido por unidades federals, estaduais e municipais, com suas categorias de 

manejo que se dividem em dois grupos: as unidades de Protegao Integral e as 

unidades de Uso Sustentavel. 

Dentre as UC estao as Reservas Part iculars do Patrimonio Natural (RPPN) 

que representam um dos primeiros passos para envolver a sociedade civil na 

conservagao da diversidade biologica. A biodiversidade e dinamica, transforma-se 

ao longo do tempo e depende do que acontece fora dos limites das areas protegidas 

(IBAMA, 2006, p. 1). 

Neste contexto, o envolvimento das comunidades vizinhas as unidades de 

conservagao e fator preponderante para solucionar os problemas decorrentes dos 

conflitos existentes entre as mesmas, como desmatamentos, invasoes, extragao de 

produtos naturais, caga, pesca, expansao das atividades agricolas, entre outras, que 

comprometem a conservagao dos recursos naturais e culturais dessas areas (FIORI, 

2002, p.2). 

SoulezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Valle e Costa (2003, p. 5), ressalta que "ha muitas formas de ver 

o meio circundante, cada um de nos e uma lente exclusiva, fundamentada e polida 

por temperamento e educagao". Para Faggionato (2006, p.1), o estudo da 

Percepgao Ambiental (PA) e de fundamental importancia para que se possa 

compreender melhor as inter-relagoes entre o homem e o ambiente, suas 

expectativas, satisfagoes e insatisfagoes, julgamentos e condutas. De acordo com 

Marin apud Jacobi et al. (2004, p.3) a elaboragao de estrategias de educagao 

ambiental tem se baseado em estudos de percepgao do ambiente por diversos 

grupos de faixas etarias e nfvel socio-economico. 

Na expectativa de se estudar a possibilidade de desenvolver programas de 

Educagao Ambiental (EA) para a RPPN Stossel de Britto, onde foi verificada uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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carencia desta atividade, o trabalho proposto investigou a percepgao ambiental da 

comunidade do entorno da reserva, possibilitando, desta forma, ajudar a tragar 

estrategias metodologicas para futuros programas educativos. 

O trabalho foi desenvolvido no segundo semestre do ano de 2006. Constou 

de visitaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "in loco" para solicitagao de autorizagao para desenvolver o trabalho na 

reserva, assim como para fazer o levantamento documental e o registro fotografico. 

Realizou-se tambem visitas a comunidade Laginhas, com a finalidade de aplicar o 

questionario e fazer o registro fotografico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. REFERENCIAL TEORICO 

2.1 Crise Ambiental 

De acordo com Capra citado por Soares (2005, p. 7), a crise ambiental resulta 

de uma crise de percepgao, sendo urgente a reorientagao nos modos de conhecer e 

se relacionar com a natureza. Para Tabanez apud Fiori (2002, p. 3), a preocupagao 

com a tematica ambiental deve estar inserida em todos os segmentos da sociedade, 

e esta deve exercer sua participagao e apoio na criagao, manutengao, conservagao 

e valorizagao das unidades de conservagao, visando contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida. 

Cada vez esta mais amplamente reconhecido que a saida para a crise 

ambiental pela qual atravessa a sociedade moderna nao pode estar associada 

exclusivamente ao desenvolvimento e aplicagao de novos avangos tecnologicos. E 

muito provavel que estas medidas tecnicas possam aliviar e reduzir temporariamente 

a magnitude dos problemas ecologicos, mas nao influenciarao sobre os aspectos 

basicos e profundos da crise. Estes fatores estao diretamente ligados a uma crise 

cultural profunda de escalas de valores que regem os comportamentos do ser 

humano frente ao ambiente (FIORI, 2002, p. 2). 

As abordagens historicas da problematica ambiental tem enfatizado, entre 

outras questoes, a importancia de uma analise das concepgoes sobre a natureza zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que tem norteado o uso de recursos naturais e suas imp l i ca tes ambientais. Estes 

dados podem fundamentar tanto acoes reparadoras para impactos ja detectados 

quanto o planejamento e implantacao de atividades ambientalmente adequadas e 

sustentaveis (HOEFFEL, 2004, p. 4). 

A conservagao dos ecossistemas naturais justifica-se nao somente por razoes 

ecologicas, tais como as relacoes entre os ecossistemas vizinhos, o equilibrio 

ecologico e microclimatic©, os sistemas de manutengao da vida (conservagao do 

solo e da agua), a diversidade das formas vivas e seu poder adaptativo, os 

processos evolutivos, mas tambem por razoes socio-economicoculturais, como a 

dependencia das populagoes humanas para a obtengao dos recursos naturais e 

bem-estar pessoal (FIORI, 2002, p. 2). 

Nardes (2005, p. 3) afirma que com o passar do tempo a preocupagao com a 

conservagao da natureza transcendeu o aspecto da preservagao da beleza cenica, 

na perspectiva de que as geragoes futuras possam desfrutar os bens e servigos 

proporcionados pelas unidades de conservagao criadas com finalidades cientificas, 

ecologicas e economicas, alem de esteticas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. 2 Percepgao Ambiental 

A tematica meio ambiente e bastante comentada pela sociedade brasileira, no 

entanto, segundo Fernandes (2004, p. 1): 

Mesmo depois de eventos como a realizacao da Conferencia das Nac6es 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92), realizada na 
cidade do Rio de Janeiro em 1992 e, mais recentemente, em 2003 
(Brasilia), as Conferencias Infanto-Juvenil e a Nacional de Meio Ambiente, 
ainda n§o e t§o evidente a correta percepcao que os indivlduos evidenciam 
sobre o assunto, principalmente com relac3o a real dimens§o das variaveis 
ambientais e seus efeitos sobre o ambiente como um todo. 

Como enfatiza Ferreira (2003, p. 4). 

A percepgao ambiental integra elementos da psicologia, da geografia, da 
biologia e da antropologia, entre outras ciencias, tendo como objetivo 
principal o entendimento sobre os fatores, os mecanismos e os processos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que levam o homem a possuir percepcoes e comportamentos distintos em 
relac§o ao meio ambiente. A construct de um pensamento pr6prio, 
situacional, histbrico e politico, exerce um papel ativo na construc3o do 
espago e dos conceitos sobre o mundo, atraves de valores, conhecimentos 
previos, necessidades, expectativas, julgamentos e condutas, enfim, de 
uma concepceto pr6pria de mundo. 

De acordo com Faggionato (2006, p.1), "cada individuo percebe, reage e 

responde diferentemente frente as acoes sobre o meio. As respostas ou 

manifestagoes sao, portanto, resultado das percepgoes, dos processos cognitivos, 

julgamentos e expectativas de cada individuo. Embora nem todas as manifestagoes 

psicologicas sejam evidentes, sao constantes, e afetam nossa conduta, na maioria 

das vezes, inconscientemente". 

Embora as percepgoes sejam, no limite, subjetivas para cada individuo, as 

representagoes coletivas de lugar e de territorio, criadas por cada grupo, revelam o 

modo como se vive e se planeja o espago, numa relagao dialetica entre espago do 

politico, o territorio, e o pensamento sobre este espago. Afinal, o conhecimento do 

mundo fisico e tanto perceptivo quanto representativo/interpretativo, ele nao esta so 

nas atividades de observagao e reflexao sobre o ambiente, mas nas historias das 

pessoas, nos mitos, nas festas populares (FERREIRA, 2003, p. 4). 

A importancia da pesquisa sobre percepgao ambiental para a gestao 

ambiental foi ressaltada na proposigao da Organizagao das Nagoes Unidas para a 

Educagao, a Ciencia e a Cultura (UNESCO), em que uma das dificuldades para a 

protegao dos ambientes naturais esta na existencia de diferengas nas percepgoes 

dos valores e importancia dos mesmos entre os individuos de culturas diferentes ou 

de grupos socio-economicos que desempenham fungoes distintas, no piano social, 

nesses ambientes (MAROTI, 2002; FERNANDES era/, 2004; SOARES, 2005). 

Para FaggionatozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Fernandes et al. (2004, p.1) a Percepgao Ambiental 

pode ser "definida como sendo uma tomada de consciencia do ambiente pelo 

homem, ou seja, o ato de perceber o ambiente que se esta inserido, aprendendo a 

proteger e a cuidar do mesmo". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Existem ainda trabalhos em percepgao ambiental que buscam nao apenas o 

entendimento do que o individuo percebe, mas promover a sensibilizagao, bem 

como o desenvolvimento do sistema de percepgao e compreensao do ambiente 

(FAGGIONATO, 2006, p. 1). 

Fernandes et al. (2004, p.1) afirma que, o estudo da percepgao ambiental e 

de fundamental importancia para que se possa compreender melhor as inter-

relagoes entre o homem e o ambiente, suas expectativas, anseios, satisfagoes e 

insatisfagoes, julgamentos e condutas. Ferreira (2003, p. 4) reforga que a partir da 

percepgao ambiental, busca-se entender a logica que rege as relagoes 

estabelecidas pela comunidade do entorno com os elementos naturais e a unidade 

de conservagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. 3 Educagao Ambiental 

O incentivo a participagao individual e coletiva, permanente e responsavel, na 

preservagao do equilibrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade 

ambiental como um valor inseparavel do exercicio da cidadania, e um dos objetivos 

da Educagao Ambiental, de acordo com o Art. 5° da Lei 9.795/99 (SOARES, 2005, 

p.14). 

Fiori (2002, p. 4) citando CervanteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, reafirma que a educagao ambiental 

deve permear a educagao, entendida como um processo que propicia ao individuo 

visao mais abrangente, que requer continuidade, e por meio da qual atitudes e 

habilidades sao desenvolvidas visando a atuagao critica e participativa perante a 

conservagao das areas naturais protegidas. 

Stranz e Pereira et al. apud Strachman e Tambelini (2004, p. 13), enfatizam 

que "a educagao ambiental e um processo permanente no qual os individuos e a 

comunidade tomam consciencia do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, 

valores, habilidades, experiencias e determinagao que os tornem aptos a agir e 

resolver problemas ambientais presentes e futuros". 

16 



Metodologias de educagao ambiental podem ser propostas ou analisadas 

utilizando-se de estudos sobre percepgao do ambiente. Segundo o MarqueszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

Fernandes et al. (2004, p. 2), a educagao e percepgao ambiental despontam como 

armas na defesa do meio natural, e ajudam a reaproximar o homem da natureza, 

garantindo um futuro com mais qualidade de vida para todos, ja que despertam uma 

maior responsabilidade e respeito dos individuos em relagao ao ambiente em que 

vivem. 

Faggionato (2006, p.1) ao ser questionada sobre o elo entre Educagao 

Ambiental e Percepgao Ambiental, reforga que conhecendo a cada um, sera 

possivel a realizagao de um trabalho com bases locais, partindo da realidade do 

publico alvo. Nesta linha de pensamento, estudos de percepgao ambiental podem 

desempenhar um importante papel na solugao dos conflitos ambientais. 

O envolvimento das comunidades vizinhas as unidades de conservagao e 

fator preponderante na elaboragao e desenvolvimento de Programas de Educagao 

Ambiental, que para serem eficientes nao devem apenas considerar como objeto de 

estudo os aspectos relacionados a conservagao da biodiversidade, nem serem 

unilaterais partindo do orgao governamental para a comunidade, mas sim incorporar 

uma relagao harmonica de intercambio, participagao e conhecimento (Bernardes e 

Martins, apud FIORI, 2002, p. 4). 

Para Fiori (2002, p. 4) diante destes fatos, se faz necessario e urgente o 

desenvolvimento de programas e agoes de carater educativo que incitem e 

provoquem uma mudanga profunda e progressiva de escalas de valores e atitudes 

dominantes na sociedade atual. 

Maroti (2002, p.5) cita alguns programas de EA implementados em UC que 

tiveram sucesso utilizando programas conservacionistas dirigidos a especies-

bandeira para atrair a atengao da comunidade de entorno. Seguem esse modelo o 

Parque Estadual do Morro do Diabo (SP), para o mico-leao-dourado; a Reserva 

Biologica do Pogo das Antas (RJ), para o mico-leao-preto. Embora eficazes do ponto 

de vista da manutengao e valorizagao da UC junto a comunidade, estes tipos de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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programas conservacionistas tratam os problemas e aspectos conceituais com uma 

certa externalidade, dificultando que a comunidade de entorno interiorize os valores 

estimulados pelos programas, ja que tendem a associar o trabalho desenvolvido a 

uma visao do "ambiente natural" distante e diferente do cotidiano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. 4 Populacao do Entorno 

A conservagao dos ecossistemas em primeira instancia precisa considerar as 

questoes relacionadas as interagoes entre ser humano e natureza. Assim, a 

educagao ambiental e estrategia essencial para a modelagem das comunidades 

humanas aos ecossistemas, atraves da participagao, emancipagao, fortalecimento e 

construgao da cidadania (SOARES, 2005, p. 9). 

De acordo com Hauff e Milano (2005, p. 336), a Uniao Mundial pela Natureza 

declara que as areas de entorno das unidades de conservagao devem, alem de 

voltar-se para a protegao dos recursos essenciais, constituir-se em espagos voltados 

a atividades economicamente viaveis, culturalmente aceitaveis e ecologicamente 

compativeis. 

De acordo com Hoeffel (2004, p. 4), nos ultimos anos, estudos historicos 

sobre as relagoes entre os seres humanos e o mundo natural tem possibilitado uma 

maior compreensao da interdependencia existente entre as sociedades humanas e 

os ecossistemas naturais. Segundo HugheszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Hoeffel (2004, p. 4): 

A ideia de ambiente como algo separado dos seres humanos e que serve 
apenas como pano de fundo para a histbria humana e uma vis3o enganosa. 
Qualquer coisa que os seres humanos facam para a comunidade 
ecossistemica os afeta inevitavelmente. A humanidade nunca existiu isolada 
do resto da vida, e n£o poderia existir sozinha, pois ela depende das 
associates complexas e fntimas que tornam a vida possivel. 

Fazolli (2004, p. 7) questiona, sem desmerecer as atitudes preservacionistas 

puras, a importancia da integragao do homem com os recursos naturais existentes 

como forma de promover a sadia qualidade de vida - a natureza vive sem o homem, 

mas o inverso nao e verdadeiro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Segundo Ferreira (2003, p. 26), o envolvimento da populagao do entorno na 

gestao de unidades de conservagao no Brasil esta, aos poucos, deixando de ser 

considerado uma ameaga a natureza, sendo reconhecido, pelos orgaos publicos 

como uma solugao a conservagao da biodiversidade do pais. 

No Brasil a discussao sobre a presenga de populagoes humanas em areas 

protegidas e no seu entorno ainda e incipiente. Apesar da Lei 9.985/2000, que 

instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservagao da Natureza, abordar 

essa problematica em varios de seus artigos, em raras ocasioes os impactos da 

criagao de unidades de conservagao sobre o modo de vida das populagoes afetadas 

diretamente sao avaliados (ARAUJO, 2004, p. 15). 

De acordo com RoyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Maroti (2002, p. 16), a hostilidade das populagoes 

do entorno em relagao as UC tem sido associada a varios fatores: 

a) Ao estabelecimento de proibigoes de determinados usos da unidade 

incompativeis com a conservagao dos recursos naturais e que nao tem sido 

acompanhado de politica de promogao economica da area que compense aos 

habitantes as limitagoes resultantes da criagao da unidade; 

b) A falta de confianga na administragao das unidades; 

c) As atitudes excessivamente tecnicas ou pouco pedagogicas que ocorrem 

com frequencia entre os gestores destas unidades; 

d) As dificuldades das proprias populagoes, em geral de baixo nivel cultural, 

em perceber as vantagens proporcionadas pelo patrimonio de valores qualitativos 

inerentes a UC, entendendo somente as limitagoes economicas acarretadas pela 

criagao da mesma; 

e) Ao carater individualista e a pouca ou nenhuma consciencia coletiva da 

populagao, fatores que dificultam as relagoes de cooperagao e associagao somadas 

a tradicional rivalidade existente entre os municipios proximos. 
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Neste contexto, Maroti (2002, p. 5) afirma que a implementagao da EA dirigida 

as comunidades do entorno das UC deve proporcionar uma revisao na natureza das 

relacoes dos grupos sociais envolvidos com o ambiente, com base na transmissao 

de conceitos ecologicos que viabilizem o apoio comunitario para a protegao e 

valorizacao das Unidades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. 5 Unidades de Conservacao 

A criagao de unidades de conservagao e uma estrategia politica que vem 

sendo adotada em termos globais como uma das formas de possibilitar a 

conservagao dos ecossistemas naturais. 

Dentre muitas medidas tomadas no sentido de garantir a preservagao, 

melhoria e recuperagao do meio ambiente, foi definida pela Politica Nacional de 

Meio Ambiente, areas representativas dos ecossistemas brasileiros para protegao. 

Desta maneira, uma das formas de minimizar a perda dos ambientes naturais tem 

sido o estabelecimento de Unidades de Conservagao (SOARES, 2005, p. 9). 

Para Fiori (2002, p.2) a criagao de unidades de conservagao nao e suficiente 

para assegurar a protegao dos recursos naturais, culturais e historicos. No Brasil, a 

criagao, por forga de lei, de parques, estagoes ecologicas e outras areas naturais 

protegidas, nao tem conseguido solucionar os problemas decorrentes das pressoes 

das comunidades vizinhas, como desmatamentos, invasoes, extragao de produtos 

naturais, caga, pesca, expansao das atividades agricolas, entre outras, que 

comprometem a conservagao dos recursos naturais e culturais dessas areas. 

Milano apud Maroti (2002, p. 4) reforga que as UC continuam sendo alvos de 

varios tipos de pressao por parte das comunidades de entorno, traduzidas na forma 

de agoes de invasoes, desmatamentos, extragao de produtos naturais, caga e pesca 

predatorias, expansao das atividades agricolas, entre outros, comprometendo a 

conservagao dos recursos naturais e culturais dessas unidades. De acordo com 

Maroti (2002, p. 4), estas agoes tem sido relacionadas a falta de consciencia da 

comunidade do entorno da importancia das UC. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As Unidades de Conservagao sao areas protegidas legalmente, que possuem 

caracteristicas naturais consideradas relevantes. Dentre os objetivos das Unidades 

de Conservagao podem ser citados: a preservagao da biodiversidade; protegao, dos 

recursos naturais, de especies raras, vulneraveis e em perigo de extingao; 

preservagao e restauragao da diversidade dos ecossistemas naturais, preservagao 

de bancos geneticos e, incentivo ao uso sustentavel dos recursos naturais 

(SOARES, 2005, p. 9). 

As Unidades de Conservagao se dividem em dois grupos (SOARES, 2005, p. 

30): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Unidades de Protegao Integral, com objetivo de preservar a natureza, 

sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. 

2. Unidades de Uso Sustentavel, com objetivo de compatibilizar a 

conservagao da natureza com o uso sustentavel de parcela dos seus recursos 

naturais. 

As Unidades de Protegao Integral sao compostas das seguintes categorias: 

I - Estagao Ecologica tem como objetivo a preservagao da natureza e a 

realizagao de pesquisas cientificas. £ proibida a visitagao publica, exceto com 

objetivo educacional; 

II - Reserva Biologica tem como objetivo a preservagao da biota e dos demais 

atributos naturais existentes em seus limites, sem interferencia humana direta ou 

modificagoes ambientais. E proibida a visitagao publica, exceto com objetivo 

educacional; 

III - Parque Nacional e o principal elemento dentre as areas naturais 

protegidas brasileiras. Tem como objetivo basico a preservagao de ecossistemas 

naturais de grande relevancia ecologica e beleza cenica, possibilitando a realizagao 

de pesquisas cientificas e o desenvolvimento de atividades de educagao e 

interpretagao ambiental, de recreagao em contato com a natureza e de ecoturismo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A visitagao publica e permitida, porem esta sujeita as normas e restricoes 

estabelecidas no Piano de Manejo de cada unidade; 

IV - Monumento Natural tem como objetivo basico preservar sitios naturais 

raros, singulares ou de grande beleza cenica. Pode ser constituida de areas 

particulars, desde que seja possivel compatibilizar os objetivos da unidade com a 

utilizagao da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietaries. A visitagao 

publica esta sujeita as condigoes e restrigoes estabelecidas no Piano de Manejo da 

unidade; 

V - Refugio da vida Silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais 

onde se asseguram condigoes para a existencia ou reprodugao de especies ou 

comunidades da flora e fauna residente ou migratoria. A visitagao publica e 

permitida. 

As Unidades de Uso Sustentavel sao compostas das seguintes categorias: 

I - Area de Protegao Ambiental e uma area em geral extensa, com certo grau 

de ocupagao humana, dotada de atributos abioticos, bioticos, esteticos ou culturais 

especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populagoes 

humanas, e tem como objetivos basicos proteger a diversidade biologica, disciplinar 

o processo de ocupagao e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais. Pode ser constituida por terras publicas e privadas; 

II - Area de Relevante Interesse Ecologico e uma area em geral de pequena 

extensao, com pouca ou nenhuma ocupagao humana, com caracteristicas naturais 

consideradas extraordinarias ou que abrigue exemplares raros da biota regional; 

III - Floresta Nacional e uma area com cobertura florestal de especies 

predominantemente nativas e tem como objetivo basico o uso multiplo sustentavel 

dos recursos florestais e a pesquisa cientifica, com enfase em metodos para 

exploragao sustentavel de florestas nativas; 

IV - Reserva Extrativista e uma area utilizada por populagoes extrativistas 

tradicionais, cuja subsistencia baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na 

agricultura de subsistencia e na criagao de animais de pequeno porte e tem como 
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objetivos proteger os meios de vida e a cultura dessas populagoes, bem como 

assegurar o uso sustentavel dos recursos naturais da unidade; 

V - Reserva de Fauna e a categoria que abrange uma area natural com 

populagoes animais de especies nativas, terrestres ou aquaticas, residentes ou 

migratorias, adequadas para estudos tecnicocientificos sobre o manejo economico 

sustentavel de recursos faunisticos; 

VI - Reserva de Desenvolvimento Sustentavel, compreende uma area natural 

que abriga populagoes tradicionais, cuja existencia baseia-se em sistemas 

sustentaveis de exploragao dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de 

geragoes assim como adaptados as condigoes ecologicas locais e que 

desempenham um papel fundamental na protegao da natureza e na manutengao da 

diversidade biologica; 

VII - Reserva Particular do Patrimonio Natural e uma area particular, gravada 

com perpetuidade, cujo objetivo e conservar a diversidade biologica desse 

determinado territorio.. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. 5.1 Unidades de Conservagao do Estado do Rio Grande do Norte (RN) 

A Figura 1 especifica o numero de Unidades de Conservagao no estado do 

Rio Grande do Norte e suas categorias, de acordo com a classificagao do SNUC sao 

elas: Reserva Biologica do Atol das Rocas, Estagao Ecologica do Serido, Floresta 

Nacional do Vale do Agu, Floresta Nacional Nisia Floresta, Parque Estadual Dunas 

do Natal, Parque Ecologico do Cabugy, APA Piquiri-Una, Genipabu, APA 

Bonfim/Guaraira, APA Jenipabu, APA dos Recifes de Corais e as seguintes RPPN: 

Reserva Sernativo, Mata Estrela e Fazenda Salobro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 1 - Figura demonstrativa das categorias de UC no estado do Rio Grande do Norte. 

2. 5. 2 Reserva Part icu lar do Pat rim on io Nat u ral 

Neste item algumas informagoes especificas sao mencionadas sobre RPPN, 

devido o fato de desenvolver os estudos academicos na maior reserva particular de 

Bioma Caatinga do Estado Rio Grande do Norte. 

Com a aprovagao da Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000 (ANEXO A), que 

estabeleceu o Sistema Nacional de Unidades de Conservacao, as RPPN passaram 

a ser consideradas, efetivamente, Unidades de Conservacao, vindo a compor o 

grupo de uso sustentavel, mantida a obrigacao da elaboragao de seu piano de 

manejo, em substituigao ao piano de utilizagao e ao zoneamento exigidos 

anteriormente (FERREIRA, 2004, p. 18). 

Mesquita (2004, p. 16) ilustra com a Figura 2 a distribuigao de RPPN pelos 

biomas brasileiros, em numero de reservas e em superficie protegida. 
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Figura 2 - Area e numero de RPPN, por Bioma (MESQUITA, 2004). 

De acordo com Fazolli (2004, p. 7): 

O que diferencia a RPPN de outras unidades de conservacao passiveis de 
manejo e que, naquela, o reconhecimento do especial interesse ecol6gico, 
que justifica a sua protec3o por parte do Poder Publico, e feito por iniciativa 
do proprietario da terra. Ve-se, pois, que o meio de preservacSo que ora se 
discute seria de impossivel implementac§o se n§o fossem as investidas da 
educa?3o ambiental, na conscientizacSo do proprietario sobre a 
necessidade de seu engajamento na luta pelo meio ambiente". 

Reserva Particular do Patrimonio Natural e uma area particular, cujo objetivo 

e conservar a diversidade biologica desse determinado territorio (SOARES, 2005, 

p.32). 

O reconhecimento de RPPN e perpetuo. Isso significa que o proprietario 

podera vender a area, ou mesmo reparti-la entre seus herdeiros, mas os novos 

donos nao poderao alterar suas caracteristicas naturais, nem mudar sua destinacao 

a conservagao da natureza. Dessa maneira, quern cria uma RPPN tem a certeza do 

seu desejo em deixar para as futuras geragoes uma amostra do patrimonio natural 

que sera respeitado para sempre (NARDES, 2005, p. 6). 

Fazolli (2004, p. 7) reforga que alem dos beneficios proporcionados a 

natureza, o proprietario da area preservada, de uma forma geral, torna-se detentor 

de inumeras prerrogativas, as quais podem ser assim resumidamente 

exemplificadas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a) isencao de pagamento do Imposto Territorial Rural (ITR) sobre a area 

afetada pela preservagao; 

b) prioridade na consecugao de recursos do Fundo Nacional do Meio 

Ambiente (FNMA) e na concessao de credito agricola para custeio da area 

remanescente; 

c) exploragao economica da reserva, mediante a implantagao de projetos de 

turismo ecologico (ecoturismo), recreagao e educagao ambiental; 

d) protegao contra queimadas, desmatamentos e caga, alem de outros 

cuidados despendidos por orgaos de protegao ambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. METODOLOGIA 

Ferreira (2003, p. 5) cita uma publicagao da UNESCO, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Guidelines for field 

studies in Environmental Perception", onde apresenta uma serie de tecnicas de 

pesquisa de campo para os estudos de percepgao ambiental que se baseiam 

fundamentalmente na combinagao de tres abordagens: observar, escutar e 

interrogar, sendo esta ultima a mais utilizada. 

Segundo Fagionato (2006, p. 1), "diversas sao as formas de se estudar a 

percepgao ambiental: questionarios, mapas mentais ou contorno, representagao 

fotografica, etc. Existem ainda trabalhos em percepgao ambiental que buscam nao 

apenas o entendimento do que o individuo percebe, mas promover a sensibilizagao, 

bem como o desenvolvimento do sistema de percepgao e compreensao do 

ambiente". 

Para que os objetivos desse trabalho fossem atingidos, foram aplicados 45 

questionarios (ANEXO B), acompanhados com uma sucinta entrevista, no Distrito de 
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Laginhas, comunidade do entorno da RPPN Stoessel de Britto. Os questionarios 

foram elaborados com perguntas tendo parte da resposta fechada (escolha de 

alternativas) e parte aberta (explorando o conhecimento sobre a tematica). As 

perguntas abordaram aspectos relativos ao perfil do entrevistado (idade, genero, 

escolaridade, ocupagao), valorizagao espacial e sua percepgao. 

Foram realizadas viagens de campo na RPPN e na comunidade de Laginhas. 

As visitas na comunidade rural tiveram como objetivo diagnosticar a realidade da 

comunidade, conhecendo alguns aspectos das infra-estruturas sociais (escolas, 

templo, posto de saude, entre outros, podendo ser observado na Figura 3) e para 

aplicarmos os questionarios, que foram realizados durante caminhadas ao longo de 

tres ruas, escolhidas por serem as ruas de maior comprimento. As visitas na reserva 

possibilitaram conhecer sua infra-estrutura e a real situagao ambiental da area de 

conservagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 3 - Infra-estruturas sociais de Laginhas: A - Mercado Publico; B - Igreja; C - Unidade 

Hospitalar; D - Habitacoes Residenciais, 2007. 
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3.1 AREA DE ESTUDO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estudo foi realizado na comunidade do entorno da RPPN Stoessel de Britto, 

localizada no Estado do Rio Grande do Norte na regiao Nordeste do Brasil. O clima 

e do tipo Bshw de Koppen, semi-arido quente e seco com curta estacao chuvosa 

(trimestre margo/abril/maio), 500 a 800 mm anuais, temperaturas elevadas media de 

30°C, umidade relativa do ar variavel de 50 a 90% e 2800/ 3200 horas anuais 

medias de insolagao (ROQUE, 2006). 

A vegetagao predominante e a Caatinga (Figura 4), um dos biomas brasileiros 

menos conhecido cientificamente e que vem sendo tratado com baixa prioridade. 

Segundo Franca-Rocha et al. (2007) nao obstante a isso, o Bioma da Caatinga e um 

dos mais ameagados, devido ao uso inadequado e insustentavel dos seus solos e 

recursos naturais, e por ter uma pequena area (menos de 1%) protegida em 

unidades de conservagao. 

Figura 4 - Area com vegetagao Caatinga na RPPN Stoessel de Britto - Jucurutu - RN, 2007. 

3.1.1 RPPN Stoessel de Britto 

A Fazenda Salobro tornou-se de propriedade da senhora Lydia Brasileira de 

Britto que a recebeu por heranga no ano de 1984; nove anos depois, a proprietaria 

optou por transformar a fazenda em uma area de preservagao. No dia 20 de maio do 

ano de 1994, pela Portaria n°0052/94-N (ANEXO C), o Instituto do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais (IBAMA), reconhece oficialmente a Fazenda Salobro como 
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Unidade de Conservagao, classificada na categoria de unidade de uso sustentavel, 

sendo reconhecida como RPPN Stoessel de Britto (Figura 5). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SAOi O •  UTM • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 4?J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LEGENDA 

-I dific» 

Bamgamdete*. 

• I t j l l . - i | r t i i J r erdrsxla 

: K o d c r . t i | . - i . i n r - i i l v « i i 

* is • 1 :1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I r i , [ i .1(1 i -1:1 »11 

• 1 u i i i i i l . • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

— R o i * Mctoa 
E trvaf e n 

•~™ I m t l fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'it i*»v?r»-j 

! i rnh n inr i i; .il 

I A h ' '-• I A I .'..••i III 

A i c a M b a 

1 . . . . . . r. 1 3 1 K m 

i M i n i 

Figura 5 - Limites da RPPN Stoessel de Britto - Jucurutu - RN. 2006. 

A Reserva Particular do Patrimonio Natural Stoessel de Britto (Figura 6) esta 

localizada no municipio de Jucurutu, na regiao sul do Estado do Rio Grande do 

Norte, a 3 Km do Distrito de Laginhas (Figura 7), aproximadamente entre as 

coordenadas 06°12'54.7" de latitude sul e 37°02'30.6" de longitude oeste, com uma 

extensao de 755,95 ha. Segundo Dantas (2006, p. 32), biologos de instituigoes 

ambientais afirmam a importancia da criagao da fazenda em uma area protegida, por 

apresentar caracteristicas climaticas, botanicas, zoologicas e ambientais favoraveis 

para a biodiversidade da Caatinga. 

Figura 6. Entrada da RPPN Stoessel de Britto - Jucurutu - RN, 2007. 
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Figura 7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Limites dos municipios de Jucurutu e Caico, em destaque a comunidade rural de 

Laginhas e a RPPN Stoessel de Britto, RN, Brasil (ROQUE et al. 2006). 

3.1. 2 Comunidade Rural de Laginhas 

A comunidade rural possui 434 habitantes, sendo 214 homens e 220 

mulheres (IBGE, 2000), apresenta uma unica escola de nivel fundamental, um posto 

de saude do Programa de Saude da Familia (PSF) e um pequeno mercado publico, 

indicando uma 'dependencia' da infra-estrutura social da cidade de Caico (distante 

23 Km). 

Destaca-se na regiao e em seu redor, a criagao de gado bovino e caprino, 

sendo a agropecuaria o principal setor economico. Uma parte significativa da 

vegetagao e derrubada para a criagao de pastagens para o gado e para a produgao 

de carvao (ROQUE et al., 2006, p. 3). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foram aplicados 45 questionarios, destes, apenas cinco tentativas foram 

frustradas, pois os provaveis entrevistados se negaram a participar. Foi possivel 

abranger uma faixa etaria bastante diversificada, entre 14 a 66 anos de idade. O 

maior grau de escolaridade registrado foi a oitava serie do ensino fundamental. Entre 

os entrevistados, 65% foram do sexo masculino e 35% do sexo feminino, sendo 

registradas as seguintes ocupagoes: agricultores (as), trabalhadores urbanos 

(entende-se por: vigilante, comerciantes, garis, artesaos, costureiras, etc.), 

estudantes e donas-de-casa. 

Quando perguntados sobre o que e meio-ambiente, apenas 25% nao 

souberam responder, 15% apresentaram resposta fora do contexto e 60% 

responderam corretamente. Questionados a respeito do seu entendimento sobre 

sustentabilidade, 58% dos entrevistados nao responderam, 15% responderam 

incorretamente e 27% apresentam um correto entendimento sobre o tema. Ao ser 

feita a pergunta: o que e uma unidade de conservagao? 40% dos entrevistados nao 

responderam, apenas 8% responderam erradamente e 52% apresentaram respostas 

corretas. A respeito de qual o seu entendimento sobre os impactos ambientais, 55% 

nao souberam responder, apenas 7% responderam fora do contexto e 38% 

apresentam um correto entendimento. Ao serem questionados sobre qual o 

entendimento sobre os recursos naturais, 58% nao responderam a respeito, os 

demais responderam corretamente, citando principalmente os recursos hidricos e a 

vegetagao como exemplo dos recursos naturais. 

Os conceitos que foram incluidos nos questionarios estao diretamente 

relacionados a tematica ambiental. Busca-se por meio destes, saber o nivel de 

conhecimento e envolvimento da comunidade com os temas que dizem respeito ao 

cotidiano da gestao e administragao das unidades de conservagao. Foi registrada 

uma incompreensao dos conceitos, por exemplo, no caso do nao entendimento 

sobre sustentabilidade que foi de 72%. Estes resultados influenciarao na 

metodologia a ser adotada pela proposta de Educagao Ambiental. 
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Perguntados se utilizam no dia-a-dia algum tipo de recursos naturais, 92% 

responderam que sim, apenas 8% responderam que nao utilizam. Questionados 

tambem se os recursos naturais vem a ser um beneficio a comunidade, 95% 

reconhecem esta importancia e 5% nao consideram que os recursos naturais sejam 

um beneficio para a comunidade. 

Desta forma, fica registrada a valorizacao da comunidade pelos recursos 

naturais, apesar de uma limitada compreensao sobre do que se trata os recursos 

naturais. 

Com relagao a pergunta se o entrevistado sabia o que e uma Reserva 

Particular de Patrimonio Natural, apenas 35% responderam que sim. Aos demais 

(65% que responderam nao) foram explicados do que se trata uma RPPN, 

possibilitando a continuidade da entrevista. 

Termos especificos, como o nome dado as categorias de unidades de 

conservagao nem sempre e de conhecimento do publico em geral. O 

reconhecimento da unidade de conservagao por sua categoria, possibilita saber que 

sao poucos, os da comunidade, que tem nogao das restrigoes de uso da reserva. 

Sobre o conhecimento de alguma RPPN nas proximidades de Laginhas, 60% 

responderam que conhecem, destes, 25% nao identificaram a reserva e 75% 

identificaram a reserva como sendo a RPPN Stoessel de Britto, apesar de nem 

sempre o nome da unidade de conservagao ser citado. Entre os que conhecem a 

RPPN 67% ja visitaram ou transitaram pela reserva. 

Como Fiori (2002) afirma, existe uma pressao da comunidade perante as UC, 

comprometendo a conservagao dos recursos naturais. O fato de pelo menos 60% 

estarem cientes da existencia da reserva nas proximidades, e importante, pois desta 

forma evitara conflitos da comunidade sobre ela. 

Questionados sobre a importancia de se ter uma Unidade de Conservagao na 

regiao, 95% dos entrevistados afirmaram ser importante e apenas 5% nao acham 
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importante que se tenha uma RPPN nesta regiao. Contraditoramente, quando 

perguntados se apoiavam a criagao de uma RPPN, 60% afirmaram apoiar este ato e 

40% apresentaram posicionamento contra a criagao de uma RPPN. 

Os que apoiam a criagao da UC relatam em seus depoimentos, a importancia 

de se ter areas para proteger os animais e as plantas. Mas existe uma relagao muito 

forte sobre o uso da terra, a dependencia deste recurso para a subsistencia de 

muitas familias da regiao. Uma das justificativas de se ter posicionamentos contra a 

criagao de uma RPPN, fica bastante evidente com o seguinte depoimento:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "O dono 

da terra que faz isso e porque nao precisa dela para tirar o seu sustento, quern 

planta ou cria animais nao tem como fazer isso". 

Quando perguntados se tinham conhecimento de algum problema ambiental 

nas areas proximas da RPPN, 58% dos entrevistados afirmaram nao existir 

problemas na area, 42% reconhecem algum tipo de problema ambiental e 

apontaram principalmente o desmatamento, as queimadas e a caga, aparecendo em 

23%, 40% e 47% das respostas, respectivamente. 

O fato de mais da metade dos entrevistados nao identificar nenhum problema 

ambiental nas areas circundantes a reserva, talvez se de pela razao de nao 

reconhecerem certos acontecimentos como algo negativo, mas talvez como uma 

atividade necessaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. CONCLUSAO 

O nivel de percepgao da comunidade e limitado. Eles nao percebem o rico 

ambiente em que estao inseridos, e poucos sao os que protegem e cuidam do 

mesmo. 

Devido ao baixo nivel de escolaridade, existe uma incompreensao dos 

conceitos ambientais por parte dos moradores da comunidade de Laginhas. E sao 

poucos que reconhecem a unidade de conservagao por sua categoria, suas 

finalidades e restrigoes de uso. 
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E_ reconhecida a importancia de se ter uma Unidade de Conservacao na 

regiao, mas ainda ocorrem limitagoes em apoiar a decisao de um proprietario 

destinar parte ou toda area de suas terras a preservagao. 

E_ pequena a quantidade de pessoas que (re)conhecem os problemas 

ambientais nas areas proximas a reserva e no meio ambiente em geral. A 

comunidade do entorno da RPPN Stoessel de Britto apresenta-se como um 

problema potencial para a conservagao dos recursos naturais da reserva. 

Existe uma necessidade de se realizar trabalhos educacionais de 

conscientizagao ambiental, para contribuir na melhor relagao entre a comunidade e a 

reserva, bem como, a adogao e permanencia de atividades que favoregam a 

sustentabilidade da exploragao dos recursos naturais, oriundos ou nao da unidade 

de conservagao. 

Parte da comunidade nao percebe os danos que esta causando no meio 

ambiente. Para atingirem uma correta apreciagao do meio ambiente seriam 

necessarias atividades de educagao ambiental com a comunidade na reserva, 

possibilitando, desta forma, tambem criar um elo de responsabilidade. 
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ANEXOS 



A N E X O A 

Presidencia da Republica 
C a s a Civi l 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N° 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Regulamenta o art. 225, § 1 2 , incisos I, II, III e VII da 

Constituicao Federal, institui o Sistema Nacional de 

Unidades de ConservagSo da Natureza e da outras 

providencias. 

O V ICE-PRESIDENTE DA REPUBLICA no exercfcio do cargo de PRESIDENTE DA 

REPUBLICA Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPiTULO I 

DAS DISPOSIQOES PRELIMINARES 

Art. 1 9 Esta Lei institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservac3o da Natureza - SNUC, 

estabelece criterios e normas para a criacSo, implantac£o e gestSo das unidades de conservac§o. 

Art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2- Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I - unidade de conservacSo: espaco territorial e seus recursos ambientais, incluindo as aguas 

jurisdicionais, com caracterlsticas naturais relevantes, legalmente instituldo pelo Poder Publico, com 

objetivos de conservac3o e limites definidos, sob regime especial de administracao, ao qual se 

aplicam garantias adequadas de protec3o; 

II - conservagao da natureza: o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a 

preservac§o, a manutenceio, a utilizacSo sustentavel, a restaurac3o e a recuperac§o do ambiente 

natural, para que possa produzir o maior beneficio, em bases sustentaveis, as atuais geracctes, 

mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspiracSes das gera?6es futuras, e 

garantindo a sobrevivencia dos seres vivos em geral; 

III - diversidade biologica: a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, 

compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas 

aquaticos e os complexos ecologicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro 

de especies, entre especies e de ecossistemas; 

IV - recurso ambiental: a atmosfera, as aguas interiores, superficiais e subterraneas, os 

estuarios, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora; 



V - preservagao: conjunto de metodos, procedimentos e politicas que visem a protec3o a longo 

prazo das especies, habitats e ecossistemas, alem da manutenc3o dos processos ecol6gicos, 

prevenindo a simplificagao dos sistemas naturais; 

VI - protegao integral: manutengao dos ecossistemas livres de alteragoes causadas por 

interferencia humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais; 

VII - conservagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in situ: conservagao de ecossistemas e habitats naturais e a manutengao e 

recuperagao de populag6es viaveis de especies em seus meios naturais e, no caso de especies 

domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades caracterfsticas; 

VIII - manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservagao da diversidade 

biol6gica e dos ecossistemas; 

IX - uso indireto: aquele que nao envolve consumo, coleta, dano ou destruigao dos recursos 

naturais; 

X - uso direto: aquele que envolve coleta e uso, comercial ou nao, dos recursos naturais; 

XI - uso sustentavel: exploragao do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos 

ambientais renovaveis e dos processos ecol6gicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos 

ecol6gicos, de forma socialmente justa e economicamente viavel; 

XII - extrativismo: sistema de exploragao baseado na coleta e extragao, de modo sustentavel, de 

recursos naturais renovaveis; 

XIII - recuperagao: restituigao de urn ecossistema ou de uma populagao silvestre degradada a 

uma condigao nao degradada, que pode ser diferente de sua condigao original; 

XIV - restauragao: restituigao de urn ecossistema ou de uma populagao silvestre degradada o 

mais pr6ximo posslvel da sua condigao original; 

XV - (VETADO) 

XVI - zoneamento: definicSo de setores ou zonas em uma unidade de conservagao com 

objetivos de manejo e normas especificos, com o proposito de proporcionar os meios e as condigdes 

para que todos os objetivos da unidade possam ser alcangados de forma harmSnica e eficaz; 

XVII - piano de manejo: documento tecnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos 

gerais de uma unidade de conservagao, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem 

presidir o uso da area e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantagao das estruturas 

fisicas necessarias a gestao da unidade; 

XVIII - zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservagao, onde as atividades 

humanas estao sujeitas a normas e restrigoes especificas, com o prop6sito de minimizar os impactos 

negativos sobre a unidade; e 

XIX - corredores ecol6gicos: porgSes de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando 

unidades de conservagao, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, 

facilitando a dispersao de especies e a recolonizagao de areas degradadas, bem como a manutengao 

de populagCes que demandam para sua sobrevivencia areas com extensao maior do que aquela das 

unidades individuais. 

CAPiTULO II 

DO SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAQAO 

DA NATUREZA-SNUC 



Art. 3- O Sistema Nacional de Unidades de Conservagao da Natureza - SNUC e constituido pelo 
conjunto das unidades de conservagao federals, estaduais e municipals, de acordo com o disposto 
nesta Lei. 

Art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A- O SNUC tern os seguintes objetivos: 

I - contribuir para a manutengao da diversidade biol6gica e dos recursos geneticos no territ6rio 
nacional e nas aguas jurisdicionais; 

II - proteger as especies ameacadas de extingao no ambito regional e nacional; 

III - contribuir para a preservacSo e a restauragao da diversidade de ecossistemas naturais; 

IV - promover o desenvolvimento sustentavel a partir dos recursos naturais; 

V - promover a utilizagao dos principios e praticas de conservagao da natureza no processo de 

desenvolvimento; 

VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notavel beleza cenica; 

VII - proteger as caracteristicas relevantes de natureza geol6gica, geomorfol6gica, 

espeleol6gica, arqueol6gica, paleontol6gica e cultural; 

VIII - proteger e recuperar recursos hidricos e edaficos; 

IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa cientifica, estudos e 

monitoramento ambiental; 

XI - valorizar econdmica e socialmente a diversidade biol6gica; 

XII - favorecer condigSes e promover a educac§o e interpretagao ambiental, a recreagao em 

contato com a natureza e o turismo ecol6gico; 

XIII - proteger os recursos naturais necessarios a subsistencia de p o p u l a t e s tradicionais, 

respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e 

economicamente. 

Art. 5 2 O SNUC sera regido por diretrizes que: 

I - assegurem que no conjunto das unidades de conservagao estejam representadas amostras 

significativas e ecologicamente viaveis das diferentes p o p u l a t e s , habitats e ecossistemas do 

territ6rio nacional e das aguas jurisdicionais, salvaguardando o patrimdnio biologico existente; 

II - assegurem os mecanismos e procedimentos necessarios ao envolvimento da sociedade no 

estabelecimento e na revisao da polltica nacional de unidades de conservagao; 

III - assegurem a participagao efetiva das p o p u l a t e s locais na criagao, implantacSo e gestao 

das unidades de conservacao; 

IV - busquem o apoio e a cooperac3o de organizacdes n§o-governamentais, de organizacoes 

privadas e pessoas fisicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas cientlficas, praticas de 

educac3o ambiental, atividades de lazer e de turismo ecolbgico, monitoramento, manutengao e outras 

atividades de gest§o das unidades de conservagao; 



V - incentivem as populacoes locais e as organizagdes privadas a estabelecerem e 

administrarem unidades de conservagao dentro do sistema nacional; 

VI - assegurem, nos casos possiveis, a sustentabilidade econGmica das unidades de 
conservacao; 

VII - permitam o uso das unidades de conservacao para a conservacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in situ de p o p u l a t e s 

das variantes geneticas selvagens dos animais e plantas domesticados e recursos geneticos 

silvestres; 

VIII - assegurem que o processo de criagao e a gestao das unidades de conservagao sejam 

feitos de forma integrada com as politicas de administracao das terras e aguas circundantes, 

considerando as condicoes e necessidades sociais e economicas locais; 

IX - considerem as condigoes e necessidades das populagSes locais no desenvolvimento e 

adaptacao de metodos e tecnicas de uso sustentavel dos recursos naturais; 

X - garantam as p o p u l a t e s tradicionais cuja subsistencia dependa da utilizagao de recursos 

naturais existentes no interior das unidades de conservagao meios de subsistencia alternatives ou a 

justa indenizagao pelos recursos perdidos; 

XI - garantam uma alocagao adequada dos recursos financeiros necessarios para que, uma vez 

criadas, as unidades de conservagao possam ser geridas de forma eficaz e atender aos seus 

objetivos; 

XII - busquem conferir as unidades de conservagao, nos casos possiveis e respeitadas as 

conveniencias da administragao, autonomia administrativa e financeira; e 

XIII - busquem proteger grandes areas por meio de um conjunto integrado de unidades de 

conservagao de diferentes categorias, pr6ximas ou contiguas, e suas respectivas zonas de 

amortecimento e corredores ecol6gicos, integrando as diferentes atividades de preservagao da 

natureza, uso sustentavel dos recursos naturais e restauragao e recuperagao dos ecossistemas. 

Art. 6 2 O SNUC sera gerido pelos seguintes 6rgaos, com as respectivas atribuigdes: 

I - Orgao consultivo e deliberative: o Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama, com as 

atribuigSes de acompanhar a implementagao do Sistema; 

II - Orgao central: o Ministerio do Meio Ambiente, com a finalidade de coordenar o Sistema; e 

III - Orgaos executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renovaveis - Ibama, os 6rgaos estaduais e municipais, com a fungao de implementar o SNUC, 

subsidiar as propostas de criagao e administrar as unidades de conservagao federals, estaduais e 

municipais, nas respectivas esferas de atuagao. 

Paragrafo unico. Podem integrar o SNUC, excepcionalmente e a criterio do Conama, unidades 

de conservagao estaduais e municipais que, concebidas para atender a peculiaridades regionais ou 

locais, possuam objetivos de manejo que nao possam ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma 

categoria prevista nesta Lei e cujas caracteristicas permitam, em relagao a estas, uma clara distingao. 

CAPlTULO III 

DAS CATEGORIAS DE UNIDADES DE CONSERVAQAO 

Art. 7- As unidades de conservagao integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com 

caracteristicas especificas: 

I - Unidades de Protegao Integral; 



II - Unidades de Uso Sustentavel. 

§ 1 - 0 objetivo basico das Unidades de Protecao Integral e preservar a natureza, sendo admitido 

apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com excecao dos casos previstos nesta Lei. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 2- O objetivo basico das Unidades de Uso Sustentavel e compatibilizar a conservacao da 
natureza com o uso sustentavel de parcela dos seus recursos naturais. 

Art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 8° O grupo das Unidades de Protecao Integral e composto pelas seguintes categorias de 

unidade de conservagao: 

I - Estagao Ecol6gica; 

II - Reserva Biologica; 

III - Parque Nacional; 

IV - Monumento Natural; 

V - Refugio de Vida Silvestre. 

Art. 9° A Estagao Ecol6gica tern como objetivo a preservagao da natureza e a realizagao de 

pesquisas cientificas. 

§ 1 9 A Estagao Ecologica e de posse e domlnio publicos, sendo que as areas particulares 

incluidas em seus limites serao desapropriadas, de acordo com o que dispoe a lei. 

§ 2- E proibida a visitagao publica, exceto quando com objetivo educacional, de acordo com o 

que dispuser o Piano de Manejo da unidade ou regulamento especffico. 

§ 3 5 A pesquisa cientifica depende de autorizagao previa do 6rgao responsavel pela 

administragao da unidade e esta sujeita as condigSes e restrigoes por este estabelecidas, bem como 

aquelas previstas em regulamento. 

§ 4 2 Na Estagao Ecol6gica s6 podem ser permitidas alteragfies dos ecossistemas no caso de: 

I - medidas que visem a restauragao de ecossistemas modificados; 

II - manejo de especies com o fim de preservar a diversidade biol6gica; 

III - coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades cientificas; 

IV - pesquisas cientificas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela 

simples observagao ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas, em uma area 

correspondente a no maximo tres por cento da extensao total da unidade e ate o limite de urn mil e 

quinhentos hectares. 

Art. 10. A Reserva Biol6gica tern como objetivo a preservagao integral da biota e demais 

atributos naturais existentes em seus limites, sem interferencia humana direta ou modificagSes 

ambientais, excetuando-se as medidas de recuperagao de seus ecossistemas alterados e as agSes 

de manejo necessarias para recuperar e preservar o equillbrio natural, a diversidade biol6gica e os 

processos ecol6gicos naturais. 

§ 1 2 A Reserva Biologica e de posse e dominio publicos, sendo que as areas particulares 

incluidas em seus limites serao desapropriadas, de acordo com o que disp6e a lei. 



§ 2- E proibida a visitac§o publica, exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com 
regulamento especifico. 

§ 3 2 A pesquisa cientffica depende de autorizac§o previa do 6rg§o responsavel pela 

administrac§o da unidade e esta sujeita as condicdes e restricdes por este estabelecidas, bem como 

aquelas previstas em regulamento. 

Art. 1 1 . 0 Parque Nacional tern como objetivo basico a preservac§o de ecossistemas naturais de 

grande relevancia ecol6gica e beleza cenica, possibilitando a realizacSo de pesquisas cientificas e o 

desenvolvimento de atividades de educac3o e interpretacSo ambiental, de recrea?3o em contato com 

a natureza e de turismo ecolbgico. 

§ 1 2 O Parque Nacional e de posse e dominio publicos, sendo que as areas particulares 

incluidas em seus limites ser§o desapropriadas, de acordo com o que disp6e a lei. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 2- A visitacSo publica esta sujeita as normas e restricdes estabelecidas no Piano de Manejo da 

unidade, as normas estabelecidas pelo 6rgao responsavel por sua admin is t ra te , e aquelas previstas 

em regulamento. 

§ 3- A pesquisa cientffica depende de autorizacSo previa do 6rg§o responsavel pela 

administraceio da unidade e esta sujeita as condicSes e restricdes por este estabelecidas, bem como 

aquelas previstas em regulamento. 

§ 4 2 As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Municipio, ser§o 

denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal. 

Art. 12. O Monumento Natural tern como objetivo basico preservar sitios naturais raros, 

singulares ou de grande beleza cenica. 

§ 1 2 O Monumento Natural pode ser constituido por areas particulares, desde que seja possivel 

compatibilizar os objetivos da unidade com a utilizag§o da terra e dos recursos naturais do local pelos 

proprietaries. 

§ 2 2 Havendo incompatibilidade entre os objetivos da area e as atividades privadas ou n£o 

havendo aquiescencia do proprietario as condicdes propostas pelo 6rg§o responsavel pela 

administrac3o da unidade para a coexistencia do Monumento Natural com o uso da propriedade, a 

area deve ser desapropriada, de acordo com o que dispoe a lei. 

§ 3 2 A visitac£o publica esta sujeita as condicfies e restricOes estabelecidas no Piano de Manejo 

da unidade, as normas estabelecidas pelo 6rg§o responsavel por sua administrac3o e aquelas 

previstas em regulamento. 

Art. 13. O Refugio de Vida Silvestre tern como objetivo proteger ambientes naturais onde se 

asseguram condicSes para a existencia ou reproducSo de especies ou comunidades da flora local e 

da fauna residente ou migrat6ria. 

§ 1 2 O Refugio de Vida Silvestre pode ser constituido por areas particulares, desde que seja 

possivel compatibilizar os objetivos da unidade com a utilizac3o da terra e dos recursos naturais do 

local pelos proprietaries. 

§ 2 2 Havendo incompatibilidade entre os objetivos da area e as atividades privadas ou nao 

havendo aquiescencia do proprietario as condi?6es propostas pelo 6rg§o responsavel pela 

administrac§o da unidade para a coexistencia do Refugio de Vida Silvestre com o uso da 

propriedade, a area deve ser desapropriada, de acordo com o que dispoe a lei. 



§ 3 2 A visitacao publica esta sujeita as normas e restri?6es estabelecidas no Piano de Manejo da 
unidade, as normas estabelecidas pelo 6rgao responsavel por sua administracao, e aquelas previstas 
em regulamento. 

§ 4- A pesquisa cientifica depende de autorizacSo previa do 6rg3o responsavel pela 
administraccto da unidade e esta sujeita as condicdes e restric6es por este estabelecidas, bem como 
aquelas previstas em regulamento. 

Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentavel as seguintes categorias de 
unidade de conservac§o: 

I - Area de Protec3o Ambiental; 

II - Area de Relevante Interesse Ecol6gico; 

III - Floresta Nacional; 

IV - Reserva Extrativista; 

V - Reserva de Fauna; 

VI - Reserva de Desenvolvimento Sustentavel; e 

VII - Reserva Particular do Patrimdnio Natural. 

Art. 15. A Area de Protec3o Ambiental e uma area em geral extensa, com urn certo grau de 

ocupacSo humana, dotada de atributos abibticos, bibticos, esteticos ou culturais especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das p o p u l a t e s humanas, e tern como objetivos 

basicos proteger a diversidade biolbgica, disciplinar o processo de ocupaccio e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

§ 1- A Area de Protecao Ambiental e constitufda por terras publicas ou privadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 2- Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restricSes para a 

utilizagSo de uma propriedade privada localizada em uma Area de Protecao Ambiental. 

§ 3° As condicdes para a realizac3o de pesquisa cientifica e visitac§o publica nas areas sob 

dominio publico ser§o estabelecidas pelo 6rg§o gestor da unidade. 

§ 4 2 Nas areas sob propriedade privada, cabe ao proprietario estabelecer as condi?6es para 

pesquisa e visitac3o pelo publico, observadas as exigencias e restricdes legais. 

§ 5 2 A Area de Protec§o Ambiental dispora de urn Conselho presidido pelo 6rg§o responsavel 

por sua administracao e constituido por representantes dos 6rg§os publicos, de organizacoes da 

sociedade civil e da populac3o residente, conforme se dispuser no regulamento desta Lei. 

Art. 16. A Area de Relevante Interesse EcolGgico e uma area em geral de pequena extens§o, 

com pouca ou nenhuma ocupacSo humana, com caracteristicas naturais extraordinarias ou que 

abriga exemplares raros da biota regional, e tern como objetivo manter os ecossistemas naturais de 

importancia regional ou local e regular o uso admissivel dessas areas, de modo a compatibiliza-lo 

com os objetivos de conservagao da natureza. 

§ 1 2 A Area de Relevante Interesse Ecol6gico e constitufda por terras publicas ou privadas. 

§ 2° Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restricdes para a 

utilizagao de uma propriedade privada localizada em uma Area de Relevante Interesse Ecolbgico. 



Art. 17. A Floresta Nacional e uma area com cobertura florestal de especies predominantemente 

nativas e tern como objetivo basico o uso multiplo sustentavel dos recursos florestais e a pesquisa 

cientifica, com enfase em metodos para explorac3o sustentavel de florestas nativas. 

§ 1 s A Floresta Nacional e de posse e domfnio publicos, sendo que as areas particulares 

incluidas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispoe a lei. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 2° Nas Florestas Nacionais e admitida a permanencia de p o p u l a t e s tradicionais que a 

habitam quando de sua criacSo, em conformidade com o disposto em regulamento e no Piano de 

Manejo da unidade. 

§ 3° A visitac3o publica e permitida, condicionada as normas estabelecidas para o manejo da 

unidade pelo 6rg§o responsavel por sua administracao. 

§ 4 9 A pesquisa e permitida e incentivada, sujeitando-se a previa autorizacSo do 6rg§o 

responsavel pela administracao da unidade, as condicSes e restricdes por este estabelecidas e 

aquelas previstas em regulamento. 

§ 5 2 A Floresta Nacional dispora de urn Conselho Consultivo, presidido pelo 6rg§o responsavel 

por sua administracao e constituido por representantes de 6rg§os publicos, de organizacSes da 

sociedade civil e, quando for o caso, das p o p u l a t e s tradicionais residentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 6° A unidade desta categoria, quando criada pelo Estado ou Municipio, sera denominada, 

respectivamente, Floresta Estadual e Floresta Municipal. 

Art. 18. A Reserva Extrativista e uma area utilizada por populagQes extrativistas tradicionais, cuja 

subsistencia baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agriculture de subsistencia e na 

criacao de animais de pequeno porte, e tern como objetivos basicos proteger os meios de vida e a 

cultura dessas p o p u l a t e s , e assegurar o uso sustentavel dos recursos naturais da unidade. 

§ 1 2 A Reserva Extrativista e de domfnio publico, com uso concedido as p o p u l a t e s extrativistas 

tradicionais conforme o disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentacSo especifica, sendo que as 

areas particulares incluidas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispde 

a lei. 

§ 2- A Reserva Extrativista sera gerida por urn Conselho Deliberativo, presidido pelo 6rg§o 

responsavel por sua administracao e constituido por representantes de 6rg§os publicos, de 

organizacSes da sociedade civil e das p o p u l a t e s tradicionais residentes na area, conforme se 

dispuser em regulamento e no ato de criacSo da unidade. 

§ 3° A visitac3o publica e permitida, desde que compativel com os interesses locais e de acordo 

com o disposto no Piano de Manejo da area. 

§ 4° A pesquisa cientifica e permitida e incentivada, sujeitando-se a previa autorizac£o do 6rgao 

responsavel pela administracao da unidade, as condicSes e restricdes por este estabelecidas e as 

normas previstas em regulamento. 

§ 5 2 O Piano de Manejo da unidade sera aprovado pelo seu Conselho Deliberativo. 

§ 6 2 Sao proibidas a exploracao de recursos minerals e a caca amadoristica ou profissional. 

§ 7 9 A exploragao comercial de recursos madeireiros s6 sera admitida em bases sustentaveis e 

em situacoes especiais e complementares as demais atividades desenvolvidas na Reserva 

Extrativista, conforme o disposto em regulamento e no Piano de Manejo da unidade. 



Art. 19. A Reserva de Fauna e uma area natural com p o p u l a t e s animais de especies nativas, 

terrestres ou aquaticas, residentes ou migrat6rias, adequadas para estudos tecnico-cientificos sobre 

o manejo econdmico sustentavel de recursos faunisticos. 

§ 1 s A Reserva de Fauna e de posse e dominio publicos, sendo que as areas particulares 

incluidas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispde a lei. 

§ 2- A visitacao publica pode ser permitida, desde que compativel com o manejo da unidade e 

de acordo com as normas estabelecidas pelo 6rg§o responsavel por sua administracao. 

§ 3 9 E proibido o exercicio da caca amadoristica ou professional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ A- A comercializaccio dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecera ao 

disposto nas leis sobre fauna e regulamentos. 

Art. 20. A Reserva de Desenvolvimento Sustentavel e uma area natural que abriga popu la tes 

tradicionais, cuja existencia baseia-se em sistemas sustentaveis de exploragao dos recursos naturais, 

desenvolvidos ao longo de geracSes e adaptados as condicfies ecol6gicas locais e que 

desempenham urn papel fundamental na protegao da natureza e na manutengao da diversidade 

biol6gica. 

§ 1 2 A Reserva de Desenvolvimento Sustentavel tern como objetivo basico preservar a natureza 

e, ao mesmo tempo, assegurar as condigdes e os meios necessarios para a reproducao e a melhoria 

dos modos e da qualidade de vida e exploragao dos recursos naturais das p o p u l a t e s tradicionais, 

bem como valorizar, conservar e aperfeicoar o conhecimento e as tecnicas de manejo do ambiente, 

desenvolvido por estas p o p u l a t e s . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 2° A Reserva de Desenvolvimento Sustentavel e de dominio publico, sendo que as areas 

particulares incluidas em seus limites devem ser, quando necessario, desapropriadas, de acordo com 

o que disp6e a lei. 

§ 3 2 O uso das areas ocupadas pelas p o p u l a t e s tradicionais sera regulado de acordo com o 

disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentagao especlfica. 

§ A° A Reserva de Desenvolvimento Sustentavel sera gerida por urn Conselho Deliberativo, 

presidido pelo 6rgao responsavel por sua administragao e constituido por representantes de 6rg§os 

publicos, de organizacdes da sociedade civil e das p o p u l a t e s tradicionais residentes na area, 

conforme se dispuser em regulamento e no ato de criagao da unidade. 

§ 5° As atividades desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentavel obedecerao as 

seguintes condicoes: 

I - e permitida e incentivada a visitac§o publica, desde que compativel com os interesses locais e 

de acordo com o disposto no Piano de Manejo da area; 

II - e permitida e incentivada a pesquisa cientifica voltada a conservagao da natureza, a melhor 

relac§o das p o p u l a t e s residentes com seu meio e a educagao ambiental, sujeitando-se a previa 

autorizagao do 6rg§o responsavel pela administragao da unidade, as condicOes e restricdes por este 

estabelecidas e as normas previstas em regulamento; 

III - deve ser sempre considerado o equilibrio dinamico entre o tamanho da populagao e a 

conservagao; e 

IV - e admitida a exploragao de componentes dos ecossistemas naturais em regime de manejo 

sustentavel e a substituigao da cobertura vegetal por especies cultivaveis, desde que sujeitas ao 

zoneamento, as limitagdes legais e ao Piano de Manejo da area. 



§ 6 - 0 Piano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentavel definira as zonas de 
protecSo integral, de uso sustentavel e de amortecimento e corredores ecologicos, e sera aprovado 
pelo Conselho Deliberativo da unidade. 

Art. 21 . A Reserva Particular do Patrimfinio Natural e uma area privada, gravada com 

perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biol6gica. 

§ 1 2 O gravame de que trata este artigo constara de termo de compromisso assinado perante o 

6rg3o ambiental, que verificara a existencia de interesse publico, e sera averbado a margem da 

inscricao no Registro Publico de Imoveis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 2- S6 podera ser permitida, na Reserva Particular do Patrimonio Natural, conforme se dispuser 

em regulamento: 

I - a pesquisa cientifica; 

II - a visitacao com objetivos turisticos, recreativos e educacionais; 

III - (VETADO) 

§ 3 9 Os 6rgaos integrantes do SNUC, sempre que possivel e oportuno, prestarao orientagao 

tecnica e cientifica ao proprietario de Reserva Particular do Patrimonio Natural para a elaboracao de 

urn Piano de Manejo ou de Protecao e de Gestao da unidade. 

CAPlTULO IV 

DA CRIAQAO, IMPLANTAQAO E GESTAO DAS UNIDADES DE CONSERVAQAO 

Art. 22. As unidades de conservagao sao criadas por ato do Poder Publico. 

§1- (VETADO) 

§ 2- A criagao de uma unidade de conservagao deve ser precedida de estudos tecnicos e de 

consulta publica que permitam identificar a localizagao, a dimensao e os limites mais adequados para 

a unidade, conforme se dispuser em regulamento. 

§ 3° No processo de consulta de que trata o § 2°, o Poder Publico e obrigado a fornecer 

informagdes adequadas e inteligiveis a populagao local e a outras partes interessadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ A- Na criagao de Estagao Ecol6gica ou Reserva Biol6gica nao e obrigat6ria a consulta de que 

trata o § 2- deste artigo. 

§ 5° As unidades de conservagao do grupo de Uso Sustentavel podem ser transformadas total 

ou parcialmente em unidades do grupo de Protegao Integral, por instrumento normativo do mesmo 

nfvel hierarquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta 

estabelecidos no § 2° deste artigo. 

§ 6 2 A ampliagao dos limites de uma unidade de conservagao, sem modificagao dos seus limites 

originais, exceto pelo acrescimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do mesmo nivel 

hierarquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta 

estabelecidos no § 2- deste artigo. 

§ 7- A desafetagao ou redugao dos limites de uma unidade de conservagao s6 pode ser feita 

mediante lei especifica. 

Art. 22-A. O Poder Publico podera, ressalvadas as atividades agropecuarias e outras atividades 

economicas em andamento e obras publicas licenciadas, na forma da lei, decretar limitagoes 

administrativas provis6rias ao exercicio de atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente 



causadores de degradagao ambiental, para a realizacSo de estudos com vistas na criagao de 

Unidade de Conservagao, quando, a criterio do 6rg3o ambiental competente, houver risco de dano 

grave aos recursos naturais ali existentes. (Incluido pela Lei n° 11.132, de 2005) (Vide Decreto de 2 

de Janeiro de 2005) 

§ 1 9 Sem prejuizo da restrigao e observada a ressalva constante do caput, na area submetida a 

limitagoes administrativas, nao serao permitidas atividades que importem em exploragao a corte raso 

da floresta e demais formas de vegetacao nativa. (Incluido pela Lei n° 11.132, de 2005) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 2° A destinagao final da area submetida ao disposto neste artigo sera definida no prazo de 7 

(sete) meses, improrrogaveis, findo o qual fica extinta a limitacao administrativa. (Incluido pela Lei n° 

11.132, de 2005) 

Art. 23. A posse e o uso das areas ocupadas pelas populacdes tradicionais nas Reservas 

Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentavel serao regulados por contrato, conforme se 

dispuser no regulamento desta Lei. 

§ 1 9 As populagoes de que trata este artigo obrigam-se a participar da preservagao, 

recuperagao, defesa e manutengao da unidade de conservagao. 

§ 2 ° 0 uso dos recursos naturais pelas populagoes de que trata este artigo obedecera as 

seguintes normas: 

I - proibigao do uso de especies localmente ameagadas de extingao ou de praticas que 

danifiquem os seus habitats; 

II - proibigao de praticas ou atividades que impegam a regeneragao natural dos ecossistemas; 

III - demais normas estabelecidas na legislagao, no Piano de Manejo da unidade de conservagao 

e no contrato de concessao de direito real de uso. 

Art. 24. O subsolo e o espago aereo, sempre que influirem na estabilidade do ecossistema, 

integram os limites das unidades de conservagao. 

Art. 25. As unidades de conservagao, exceto Area de Protegao Ambiental e Reserva Particular 

do PatrimSnio Natural, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, 

corredores ecol6gicos. 

§ 1 2 O 6rg3o responsavel pela administragao da unidade estabelecera normas especificas 

regulamentando a ocupagao e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores 

ecolbgicos de uma unidade de conservagao. 

§ 2- Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecolbgicos e as respectivas normas 

de que trata o § 1 2 poderao ser definidas no ato de criagao da unidade ou posteriormente. 

Art. 26. Quando existir urn conjunto de unidades de conservagao de categorias diferentes ou 

nao, prGximas, justapostas ou sobrepostas, e outras areas protegidas publicas ou privadas, 

constituindo urn mosaico, a gestao do conjunto devera ser feita de forma integrada e participativa, 

considerando-se os seus distintos objetivos de conservagao, de forma a compatibilizar a presenga da 

biodiversidade, a valorizagao da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentavel no contexto 

regional. 

Paragrafo unico. O regulamento desta Lei dispora sobre a forma de gestao integrada do 

conjunto das unidades. 

Art. 27. As unidades de conservagao devem dispor de urn Piano de Manejo. 



§ 1 9 O Piano de Manejo deve abranger a area da unidade de conservacao, sua zona de 
amortecimento e os corredores ecol6gicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integracao 
a vida economica e social das comunidades vizinhas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 2- Na elaborac§o, atualizagao e implementacao do Piano de Manejo das Reservas 

Extrativistas, das Reservas de Desenvolvimento Sustentavel, das Areas de Protegao Ambiental e, 

quando couber, das Florestas Nacionais e das Areas de Relevante Interesse Ecolbgico, sera 

assegurada a ampla participacao da populagao residente. 

§ 3 9 O Piano de Manejo de uma unidade de conservagao deve ser elaborado no prazo de cinco 

anos a partir da data de sua criagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 4- (Vide Medida Provisbria n° 327, de 2006). 

Art. 28. Sao proibidas, nas unidades de conservagao, quaisquer alteragdes, atividades ou 

modalidades de utilizagao em desacordo com os seus objetivos, o seu Piano de Manejo e seus 

regulamentos. 

Paragrafo unico. Ate que seja elaborado o Piano de Manejo, todas as atividades e obras 

desenvolvidas nas unidades de conservagao de protegao integral devem se limitar aquelas 

destinadas a garantir a integridade dos recursos que a unidade objetiva proteger, assegurando-se as 

populagfies tradicionais porventura residentes na area as condigSes e os meios necessarios para a 

satisfagao de suas necessidades materiais, sociais e culturais. 

Art. 29. Cada unidade de conservagao do grupo de Protegao Integral dispora de urn Conselho 

Consultivo, presidido pelo 6rg3o responsavel por sua administragao e constituido por representantes 

de 6rg3os publicos, de organizagSes da sociedade civil, por proprietaries de terras localizadas em 

Refugio de Vida Silvestre ou Monumento Natural, quando for o caso, e, na hip6tese prevista no § 2-

do art. 42, das populagoes tradicionais residentes, conforme se dispuser em regulamento e no ato de 

criagao da unidade. 

Art. 30. As unidades de conservagao podem ser geridas por organizagoes da sociedade civil de 

interesse publico com objetivos afins aos da unidade, mediante instrumento a ser firmado com o 

6rg3o responsavel por sua gestao. 

Art. 31. E proibida a introdugao nas unidades de conservagao de especies nao autdctones. 

§ 1 9 Excetuam-se do disposto neste artigo as Areas de Protegao Ambiental, as Florestas 

Nacionais, as Reservas Extrativistas e as Reservas de Desenvolvimento Sustentavel, bem como os 

animais e plantas necessarios a administragao e as atividades das demais categorias de unidades de 

conservagao, de acordo com o que se dispuser em regulamento e no Piano de Manejo da unidade. 

§ 2- Nas areas particulares localizadas em Refugios de Vida Silvestre e Monumentos Naturais 

podem ser criados animais domesticos e cultivadas plantas considerados compativeis com as 

finalidades da unidade, de acordo com o que dispuser o seu Piano de Manejo. 

Art. 32. Os 6rgaos executores articular-se-ao com a comunidade cientifica com o prop6sito de 

incentivar o desenvolvimento de pesquisas sobre a fauna, a flora e a ecologia das unidades de 

conservagao e sobre formas de uso sustentavel dos recursos naturais, valorizando-se o 

conhecimento das populagdes tradicionais. 

§ 1 9 As pesquisas cientificas nas unidades de conservagao nao podem colocar em risco a 

sobrevivencia das especies integrantes dos ecossistemas protegidos. 

§ 2° A realizagao de pesquisas cientificas nas unidades de conservagao, exceto Area de 

Protegao Ambiental e Reserva Particular do Patrimdnio Natural, depende de aprovagao previa e esta 

sujeita a fiscalizagao do 6rgao responsavel por sua administragao. 



§ 3-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os 6rg§os competentes podem transferir para as instituicSes de pesquisa nacionais, 

mediante acordo, a atribuigao de aprovar a realizac3o de pesquisas cientificas e de credenciar 

pesquisadores para trabalharem nas unidades de conservagao. 

Art. 33. A exploragao comercial de produtos, subprodutos ou servigos obtidos ou desenvolvidos 

a partir dos recursos naturais, biolbgicos, cenicos ou culturais ou da exploragao da imagem de 

unidade de conservagao, exceto Area de Protegao Ambiental e Reserva Particular do Patrim6nio 

Natural, dependera de previa autorizagao e sujeitara o explorador a pagamento, conforme disposto 

em regulamento. 

Art. 34. Os 6rg§os responsaveis pela administragao das unidades de conservagao podem 

receber recursos ou doagSes de qualquer natureza, nacionais ou internacionais, com ou sem 

encargos, provenientes de organizagoes privadas ou publicas ou de pessoas fisicas que desejarem 

colaborar com a sua conservagao. 

Paragrafo unico. A administragao dos recursos obtidos cabe ao 6rg§o gestor da unidade, e estes 

serao utilizados exclusivamente na sua implantagao, gestao e manutengao. 

Art. 35. Os recursos obtidos pelas unidades de conservagao do Grupo de Protegao Integral 

mediante a cobranga de taxa de visitagao e outras rendas decorrentes de arrecadagao, servigos e 

atividades da pr6pria unidade serao aplicados de acordo com os seguintes criterios: 

I - ate cinquenta por cento, e nao menos que vinte e cinco por cento, na implementagao, 

manutengao e gestao da pr6pria unidade; 

II - ate cinquenta por cento, e nao menos que vinte e cinco por cento, na regularizagao fundiaria 

das unidades de conservagao do Grupo; 

III - ate cinquenta por cento, e nao menos que quinze por cento, na implementagao, manutengao 

e gestao de outras unidades de conservagao do Grupo de Protegao Integral. 

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto 

ambiental, assim considerado pelo 6rgao ambiental competente, com fundamento em estudo de 

impacto ambiental e respectivo relatbrio - EIA/RIMA, o empreendedor e obrigado a apoiar a 

implantagao e manutengao de unidade de conservagao do Grupo de Protegao Integral, de acordo 

com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. 

§ 1 2 O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade nao pode 

ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantagao do empreendimento, 

sendo o percentual fixado pelo 6rgao ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto 

ambiental causado pelo empreendimento. 

§ 2- Ao 6rgao ambiental licenciador compete definir as unidades de conservagao a serem 

beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, 

podendo inclusive ser contemplada a criagao de novas unidades de conservagao. 

§ 3 2 Quando o empreendimento afetar unidade de conservagao especifica ou sua zona de 

amortecimento, o licenciamento a que se refere ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput deste artigo s6 podera ser concedido 

mediante autorizagao do 6rg3o responsavel por sua administragao, e a unidade afetada, mesmo que 

nao pertencente ao Grupo de Protegao Integral, devera ser uma das beneficiarias da compensagao 

definida neste artigo. 

CAPlTULO V 

DOS INCENTIVOS, ISENQOES E PENALIDADES 

Art. 37. (VETADO) 



Art. 38. A acao ou omissao das pessoas fisicas ou jurldicas que importem inobservancia aos 

preceitos desta Lei e a seus regulamentos ou resultem em dano a flora, a fauna e aos demais 

atributos naturais das unidades de conservacao, bem como as suas instalacSes e as zonas de 

amortecimento e corredores ecol6gicos, sujeitam os infratores as sancOes previstas em lei. 

Art. 39. De-se ao art. 40 da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a seguinte redagao: 

"Art. 40. (VETADO) 

"§ 1 2 Entende-se por Unidades de Conservacao de Protecao Integral as Esta?6es Ecol6gicas, as 

Reservas Biol6gicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os Refugios de Vida 

Silvestre." (NR) 

"§ 2 2 A ocorrencia de dano afetando especies ameacadas de extingSo no interior das Unidades de 

Conservagao de ProtegSo Integral sera considerada circunstancia agravante para a fixag§o da pena." 

(NR) 

"§ 3 2 " 

Art. 40. Acrescente-se a Lei n° 9.605, de 1998, o seguinte art. 40-A: 

"Art. 40-A. (VETADO) 

"§ 1 2 Entende-se por Unidades de Conservagao de Uso Sustentavel as Areas de Protegao Ambiental, 

as Areas de Relevante Interesse Ecol6gico, as Florestas Nacionais, as Reservas Extrativistas, as 

Reservas de Fauna, as Reservas de Desenvolvimento Sustentavel e as Reservas Particulares do 

Patrimdnio Natural." (AC) 

"§ 2 2 A ocorrencia de dano afetando especies ameagadas de extingao no interior das Unidades de 

Conservagao de Uso Sustentavel sera considerada circunstancia agravante para a fixag§o da pena." 

(AC) 

"§ 3 2 Se o crime for culposo, a pena sera reduzida a metade." (AC) 

CAPlTULO VI 

DAS RESERVAS DA BIOSFERA 

Art. 4 1 . A Reserva da Biosfera e urn modelo, adotado internacionalmente, de gestao integrada, 

participativa e sustentavel dos recursos naturais, com os objetivos basicos de preservagao da 

diversidade biol6gica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a 

educagao ambiental, o desenvolvimento sustentavel e a melhoria da qualidade de vida das 

populagoes. 

§ 1 2 A Reserva da Biosfera e constitufda por: 

I - uma ou varias areas-nucleo, destinadas a protegao integral da natureza; 

II - uma ou varias zonas de amortecimento, onde s6 s3o admitidas atividades que nao resultem 

em dano para as areas-nucleo; e 

III - uma ou varias zonas de transigSo, sem limites rigidos, onde o processo de ocupagSo e o 

manejo dos recursos naturais sao planejados e conduzidos de modo participativo e em bases 

sustentaveis. 

§ 2 2 A Reserva da Biosfera e constituida por areas de dominio publico ou privado. 



§ 3- A Reserva da Biosfera pode ser integrada por unidades de conservagao ja criadas pelo 

Poder Publico, respeitadas as normas legais que disciplinam o manejo de cada categoria especffica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 4° A Reserva da Biosfera e gerida por urn Conselho Deliberativo, formado por representantes 

de instituigoes publicas, de organizagSes da sociedade civil e da populagao residente, conforme se 

dispuser em regulamento e no ato de constituigao da unidade. 

§ 5 2 A Reserva da Biosfera e reconhecida pelo Programa Intergovernamental "O Homem e a 

Biosfera - MAB", estabelecido pela Unesco, organizagao da qual o Brasil e membro. 

CAPiTULO VII 

DAS DISPOSigOES GERAIS E TRANSITORIAS 

Art. 42. As populagSes tradicionais residentes em unidades de conservagao nas quais sua 

permanencia n3o seja permitida serao indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e 

devidamente realocadas pelo Poder Publico, em local e condigoes acordados entre as partes. 

§ 1 - 0 Poder Publico, por meio do 6rgao competente, priorizara o reassentamento das 

populagdes tradicionais a serem realocadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 2- Ate que seja possivel efetuar o reassentamento de que trata este artigo, serao 

estabelecidas normas e ag6es especificas destinadas a compatibilizar a presenga das populagoes 

tradicionais residentes com os objetivos da unidade, sem prejuizo dos modos de vida, das fontes de 

subsistencia e dos locais de moradia destas populagoes, assegurando-se a sua participagao na 

elaboragao das referidas normas e ag6es. 

§ 3° Na hip6tese prevista no § 2°, as normas regulando o prazo de permanencia e suas 

condigSes serao estabelecidas em regulamento. 

Art. 43. O Poder Publico fara o levantamento nacional das terras devolutas, com o objetivo de 

definir areas destinadas a conservagao da natureza, no prazo de cinco anos ap6s a publicagao desta 

Lei. 

Art. 44. As ilhas oceanicas e costeiras destinam-se prioritariamente a protegao da natureza e 

sua destinagao para fins diversos deve ser precedida de autorizagao do 6rgao ambiental competente. 

Paragrafo unico. Estao dispensados da autorizagao citada no caput os orgaos que se utilizam 

das citadas ilhas por forga de dispositivos legais ou quando decorrente de compromissos legais 

assumidos. 

Art. 45. Excluem-se das indenizagoes referentes a regularizagao fundiaria das unidades de 

conservagao, derivadas ou nao de desapropriagao: 

I - (VETADO) 

I I - (VETADO) 

III - as especies arbbreas declaradas imunes de corte pelo Poder Publico; 

IV - expectativas de ganhos e lucro cessante; 

V - o resultado de caiculo efetuado mediante a operagao de juros compostos; 

VI - as areas que nao tenham prova de dominio inequlvoco e anterior a criagao da unidade. 



Art. 46. A instalacao de redes de abastecimento de agua, esgoto, energia e infra-estrutura 

urbana em geral, em unidades de conservagao onde estes equipamentos sao admitidos depende de 

previa aprovacao do 6rg§o responsavel por sua administragao, sem prejuizo da necessidade de 

elaboragao de estudos de impacto ambiental e outras exigencias legais. 

Paragrafo unico. Esta mesma condigao se aplicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a zona de amortecimento das unidades do 

Grupo de Protegao Integral, bem como as areas de propriedade privada inseridas nos limites dessas 

unidades e ainda nao indenizadas. 

Art. 47. O 6rg3o ou empresa, publico ou privado, responsavel pelo abastecimento de agua ou 

que faga uso de recursos hidricos, beneficiaho da protegao proporcionada por uma unidade de 

conservagao, deve contribuir financeiramente para a protegao e implementagao da unidade, de 

acordo com o disposto em regulamentagao especifica. 

Art. 48. O 6rgao ou empresa, publico ou privado, responsavel pela geragao e distribuigao de 

energia eletrica, beneficiario da protegao oferecida por uma unidade de conservagao, deve contribuir 

financeiramente para a protegao e implementagao da unidade, de acordo com o disposto em 

regulamentagao especifica. 

Art. 49. A area de uma unidade de conservagao do Grupo de Protegao Integral e considerada 

zona rural, para os efeitos legais. 

Paragrafo unico. A zona de amortecimento das unidades de conservagao de que trata este 

artigo, uma vez definida formalmente, n3o pode ser transformada em zona urbana. 

Art. 50. O Ministerio do Meio Ambiente organizara e mantera urn Cadastro Nacional de Unidades 

de Conservagao, com a colaboragao do Ibama e dos brgaos estaduais e municipais competentes. 

§ 1 9 O Cadastro a que se refere este artigo contera os dados principals de cada unidade de 

conservagao, incluindo, dentre outras caracteristicas relevantes, informagdes sobre especies 

ameagadas de extingao, situagao fundiaria, recursos hidricos, clima, solos e aspectos socioculturais e 

antropol6gicos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 2° O Ministerio do Meio Ambiente divulgara e colocara a disposigao do publico interessado os 

dados constantes do Cadastro. 

Art. 51 . O Poder Executivo Federal submetera a apreciagao do Congresso Nacional, a cada dois 

anos, urn relatbrio de avaliagao global da situagao das unidades de conservagao federals do Pais. 

Art. 52. Os mapas e cartas oficiais devem indicar as areas que compSem o SNUC. 

Art. 53. O Ibama elaborara e divulgara periodicamente uma relagao revista e atualizada das 

especies da flora e da fauna ameagadas de extingao no territbrio brasileiro. 

Paragrafo unico. O Ibama incentivara os competentes 6rgaos estaduais e municipais a 

elaborarem relagSes equivalentes abrangendo suas respectivas areas de jurisdigao. 

Art. 54. O Ibama, excepcionalmente, pode permitir a captura de exemplares de especies 

ameagadas de extingao destinadas a programas de criagao em cativeiro ou formagao de colegdes 

cientificas, de acordo com o disposto nesta Lei e em regulamentagao especifica. 

Art. 55. As unidades de conservagao e areas protegidas criadas com base nas legislagdes 

anteriores e que nao pertengam as categorias previstas nesta Lei serao reavaliadas, no todo ou em 

parte, no prazo de ate dois anos, com o objetivo de definir sua destinagao com base na categoria e 

fungao para as quais foram criadas, conforme o disposto no regulamento desta Lei. 

Art. 56. (VETADO) 



Art. 57. Os 6rgaos federals responsaveis pela execucao das pollticas ambiental e indigenista 

deverao instituir grupos de trabalho para, no prazo de cento e oitenta dias a partir da vigencia desta 

Lei, propor as diretrizes a serem adotadas com vistas a regularizac3o das eventuais superposigoes 

entre areas indigenas e unidades de conservagao. 

Paragrafo unico. No ato de criagao dos grupos de trabalho serao fixados os participantes, bem 

como a estrategia de agao e a abrangencia dos trabalhos, garantida a participagao das comunidades 

envolvidas. 

Art. 57-A (Vide Medida Provisbria n° 327, de 2006). 

Art. 58. O Poder Executivo regulamentara esta Lei, no que for necessario a sua aplicagao, no 

prazo de cento e oitenta dias a partir da data de sua publicagao. 

Art. 59. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Art. 60. Revogam-se os arts. 5° e 6° da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965; o art. 5° da Lei 

n° 5.197, de 3 de Janeiro de 1967; e o art. 18 da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

Brasilia, 18deju lho de2000; 179° da Independencia e 112° da Republica. 

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jos6 Sarney Filho 



A N E X O B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Modelo do questionario de Percepgao Ambiental aplicado na comunidade. 

1. 0 que e meio-ambiente? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. O que voce entende por sustentabilidade? 

3. O que e uma unidade de conservagao? 

4. O que voce entende por impactos ambientais? 

5. Quais sao os recursos naturais? 

6. Voce utiliza, no seu dia-a-dia algum tipo de recurso natural? ( ) Sim. ( ) Nao. 

7. Os recursos naturais vem a ser um beneficio a comunidade? ( ) Sim. ( ) Nao. 

8. Voce sabe o que e uma Reserva Particular de Patrimonio Natural? ( ) Sim. ( ) Nao. 



9.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Voce tern conhecimento de alguma RPPN nas proximidades de Laginhas? Qual? Ja 

visitou? 

10. Voce acha importante que se tenha uma RPPN nesta regiao? ( ) Sim. ( )Nao. 

1 1 . Voce apoia a criagao de uma RPPN, onde o (a) dono (a) da propriedade destina parte ou 

toda a area da propriedade para preservagao dos recursos naturais? ( ) Sim. ( ) Nao. 

12. Qual o tipo de problema ambiental que existe nas areas proximas da RPPN? 

( ) Queimadas ( ) Erosao Outros: 

( ) Desmatamento ( ) Rios poluidos 

( ) Lixo ( ) Caga 

Nome*: 

Idade: 

Escolaridade: 

Genero: ( ) M ( ) F 

Profissao: 

Fonte de renda: 



ANEXO C zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Portaria de criagao da RPPN Stoessel de Britto (DANTAS, 2006). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SEHVICO I \ X i L K J U FEDERAL 

M I N I S T E R I O DO M E I O AMBIENTE E DA AMAZONIA L E G A L 
1KST1TUTO BRASILBIEO DO MEIO AMBIEKTE 

E DOS RECURSOS KATURAJS REHOVAvEIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PORTARIA N8 0OS2/94-N DE 20 DE HAIO DE 1994. 

A PRESIDENTS DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, no uso das a t r i b u i c S e s p r e v i s t a s no 
art.. 24 da E s t r u t u r a Regimental anexa ao Decreto nS 78, de 05 de a b r i l de 
1991, no a r t . 83, i n c i s o XIV, do Regimento Interno aprovado pe l a P o r t a r i a 
M i n i s t e r i a l no 445/GM/89.. de 16 de agostozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de 1909.. e tendo em v i s t a as 
d i s p o s i c S e s do Decreto n9 98.914, de 31 de J a n e i r o de 1990. 

Considerando o que consta do Processo n« 0419/93-SUPES/RN, 

RESOLVE: 

A r t . i s Reconhecer o f i c i a l m e n t e , mediante r e g i s t r o , como 
Reserva P a r t i c u l a r do Patrimonio Natural, de i n t e r e s s e p u b lico, e era 
c a r titer de perpetuidade, a area de aproximadamente 7 55,95 ha ( s e t e c e n t o s 
e cinquenta e c i n c o h e c t a r e s e noventa e c i n c o a r e s ) , na forma d e s c r i t a 
.no r e f e r i d o processo, c o n s t i t u i n d o - s e p a r t e i n t e g r a n t e do im6vel 
denominado Fazenda Salobro, situado no municipio de Jucurutu, Estado do 
Rio Grande do Norte, de propriedade de LYDIA BRASILEIRA DE BRITO, e 
r e g i s t r a d o em 03.12.85, sob o n8 R-i-1442, f l s . 74V, do L i v r o 2-M, do 
F ^ g i s t r o de InuSveis da Coraarca de Jucurutu, no c i t a d o Estado. 

A r t . 26 Determinar ao p r o p r i e t a r i o do im6vel o cumprimento das 
e x i g e n c i a s c o n t i d a s no Decreto ns 98.914, de 1990, incumbindo-o de 
proceder a averbacao do r e s p e c t i v o Termo de Corapromisso no R e g i s t r o de 
Imdveis competente, e dar-lhe a devida p u b l i c i d a d e , nos terraos dos 
a r t i g o s 42 ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 52 do mencionado Decreto. 

A r t . 3a As condutas e a t i v i d a d e s l e s i v a s a a r e a reconhecida, 
•3u;jeitar& o i n f r a t o f " as sancoes penais e a d m i n i s t r a t i v a s , independente da 
obrigagao de r e p a r a r os danos causados. 

A r t . 4» E s t a P o r t a r i a entra em vigor na d a t a de sua ^ u b l i c a c S o . 

RPRNJUC Pigir.a r..° ^6oZ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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