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A P R E S E NTA CA 0 

Bnho a gratasatisfqio de apresentar a d @ o  emportupi3s das Normas 
Intemacionais de Conserva@o para os Jardins Bothicos, elabomdas sob a 
coodena@o do Botanic oardens Coosefvation In-d (33ocI) e publicado 
em parcerip instiitu@o corn o Minist&io do Meio AnU&ate, atran% do 
Institute de Pesquisas Jardim Bot3lnico do Rio de Ianeiro (BRJ), o Conselbo 
Nacional do MBio h b i e n t e  (%ONAMA) e a Re& B d i r a  de Jardins 
Bothicos. 

Este t d d h o  SE agmp 80 d o r p  desenvolvido ma&& IWhistkrio para a 
conserva@o da b i M -  e o -io aos jardins bot&tkw &o e. Neme 

Q I n s m d e  
Pesquisas Jardim BotWico do Rio de Janeiro para ipe 86 c o n s o l i h ,  
d e f i n i t i v ~ , e o m o a ~ ~ ~ d E r e f e r 8 n c i a ~ p t a n j a r d i n s b o ~  
d o B d .  

acervos botftniw da Am€rica do Sul, ganha novas instz&@M nas quais sera0 
abrigadas aproxindame nte 500.aK) amostm de planW de m@lo rewncia  
mundial da flora brasileira, principahente. I n t e r n  tambegl o acervo geral do 
HerbAtio co lqbs  espials,  entre m quais destacam-se 
com cerca de 6.000 exemplares; a Fototeca, corn cerc~ 

Carpoteca,que,commaisde6.1M)~e~l~s,d 
frutmdaAnI&imLatina. 

Sementes, e Biologia Molecular, pedt indo o 
trabalhos de pasquisa nestas keas e pmpiciando o 
do banco de sementes, indispens6vel para aprimom o tr&& de conservaqiio 
da flora que ate Instituto desenvolve, inclusive, atrav6a do interc&nbio de 
sementes corn instituiqaeS congeneres. 

- A Biblioteca Barbosa Rodrigues, a mais expressiva biblioteca 
especializada em Bothica da Am&ca Latina, com cera de 66.000 volumes, 
entre os quais 3.000 obras raras, que teve um acr&cimo significativo em seu 
acervo com a aquisig2lO de 6.500 obras, nos clltimos cinw anos. 

- A Escola Nacional de Bothica Tropical, cuja inauguq2lO d e v d  ocorrer 
ainda este ano, no Solar da Imperatriz, e seu Centro de P6s-Cradwk F’rofessora 
Graziela Maciel Barroso, que, integrand0 a Institui$io a0 ensino da Botftnica e 
da Ecologia, atuar6 no aprimoramento pmfissional de pesquisadores e &nicos, 
podendo oferecer cursos de extenslo e p6s-graduac;210b. Abre-se, assim, a 

sentido, vale dwbxr B dcciQido cmpeaho desta Pa& em. 

- A  .9ulli 

xiloteca, de cujo acervo cxmstama torno de 8 

- A canstru~&o dos novm laborat6rios de 
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possibilidade para promover o interchbio do ensino nas diversas h a s  da 
BotMca e criar outras unidades de ensino e divulgaq5o do conhecimento 
cienffico. 

A@es dessa natureza permitem ao JBRJ, como unidade deste MinistCrio, 
o cumprimento de sua miss50 e de seu objetivo estratfgico, que 6 o de 
transformar-se em Centro de Excelhcia em pesquisa nas diversas h a s  da flora 
brasileira e na conservq5o de sua biodiversidade, bem como dar continuidade 
?I politica do MMA na atu- de apoio ?I criqiio de novos jardins bothicos no 
pais, que tem hoje 26 distribuidos em apenas 14 estados, quando o ideal C que 
cada unidade federada tenha pel0 menos um, representando a flora local. 

Outras q k s  que p r i ~ z a m o s  no MMA foram: 

- A recentemente aprovada Resolu@io 266 do CONAMA, que estabelece 
as diretrks para a criq50, as ncwmas de funcionamento e a definiqrio de 
objetivos dos jardins bothicos, que fuemos questao de ver incluida neste 
importante documento. 

- A criq50 da C&&o Nacional de Jardins Botgnicos, composta pel0 
Minist6rio do Meio Ambiente, pel0 MinistQio da Cihcia e Tecnologia, pela 
Rede $lrasileira de Jardins Bot$nicos e pela Sociedade Brasilejra de Bothica, 
corn a finalidade de con& a polrtica nacional para os jardins bothicos. 

- A publicqi4o das Nonnas Intemacionais de Conservaq5o para os 
Jardins Botgnicos apresenta-se como valioso instnunento para o prop6sito de 
fortalecm a a@o dessas instituiqks, que aportam valiosa contribui@io para 
conservar a biodiversidade. 

Rio de Janeiro, m q o  ae LWI 
193' primaverade instakq50 do JBIU. 

J&SARNEYFIIHO 
Ministro de Estado do Meio Ambiente e 
Presidente do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
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INTRODUFAO A EDIFAO 
EM LINGUA PORTUGUESA 

0 Instituto de Pesquisas Jardim Bothico do Rio de Janeiro, participando, 
juntamente corn o Conselho Nacional do Meio Ambiente e a Rede Brasileira dos 
Jardins BotAnicos, dos esforqos do MinistBrio do Meio Ambiente para a 
conservaGb da biodiversidade brasileira, associa-se a0 privilBgio de passar is 
d o s  de todas as pessoas e instituiqks que trabalham com jardins bothicos 
este volume, que, como o nome indica, cont6m as mais atuais Normas 
Intemacionais de Conservagio para Jardins Bothicos. 

Trata-se de urn text0 de fundamental importfincia para o planejamento e a 
implanta@o de programas de cooperaq$o entre todos os jardins botfinicos, 
estando no ceme da quesm as normas de conservaqiio de planks, uma prioridade 
no nosso mundo globalizado, indeQendentemente do estCgio de 
desenvolvimento dos paises ou regi6es em que estejam localizados. 

A simples visualiza@o de alguns t6picos, como o desenvolvimento 
sustentAve1, a conservq%o "ex situ" e "in situ", as estrategias nacionais de 
conservqb da biodiversidade, a pesquisa cientifica e a cmpera~50 t6cnica e 
cientifica, deixam bastante clam a importhcia do livro que ora 6 colocado il 
disposiG5o do pliblico. 

Esta edigio destina-se a todos os jardins bothicos dos pafses de lingua 
portuguesa, no sentido de integri-10s ao esforp aplicado internacionalmente 
para seu desenvolvimento. Muito embora o Brad conte corn apenas 26 jardins 
botinicos - de um total de 1.846 existentes no mundo - , nil0 se pode desconsi- 
derar a impohcia  do pais no que diz respeito & sua diversidade biol6gica. 

Espera-se que esta publica@io sirva para estimular a e s m t m q b  de novos 
jardins botbicos, sempre focados na realidade das floras locais e adequados 
comprovada eficiencia das normas internacionais. 

, 

SRGIOBRUNI 
Residente do Instituto de Pesquisas Jardim Botbico do Rio de Janeiro, 
Presidente da Cornissi30 Nacional de Jardins Bothicos do CONAMA e 
F'residente da Rede Brasileira de Jardins Botbicos. 
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NORMAS INTERNACIONAIS 
DE CONSERVAFAO 
PARA JARDINS BOTANICOS 

Seguindo seu estabelecimento em 1987, o Botanic Gardens Conservation 
Secretariat (BGCS), 6rgZo da IUCN (UniZo Intemacional para a ConservaGZo da 
Natureza), comqou a reunir membros de jardins bathicos mundialmente e a 
desenvolver um proflama de atividades para apoiar os jardins botanicos. Em 
1989, a Estrat6gja de ConservaqZo para Jardins Bothicos foi publicada e no 
an0 seguinte, o BGCS ficou independente da IUCN, sendo subseqiientemente 
conhecido por Botanic Gardens Conservation International (BGCI). 0 BGCI 6 
registrado no Reino Unido como uma institui@o de cari&de e recebe o a p i o  de 
Sua Alteza Real o principe de Gales como seu Real Patrono. Sua independencia 
ajudou-o a adquirir muita autodetenninqZo e tomou possfvel que a Organiza@o 
recebesse d o q k s  no Reino Unido. 0 BGCI t a m b h  recek apoio dos Jardins 
Botanicos Reais de Kew e Edimburgo, como membros do Patron Gardens. Alkm 
do seu escrit6rio central em Kew, o BGCI tem agora representqhs nacionais 
nos EUA e na R h i a  e ainda escrit6rios regionais na China, Colbmbia, Indonksia, 
Holanda e Espanha. 

A principal preocupaqio do BGCI tem sido fomecer meios para que os 
jardins bothicos, em todas as partes do mundo, compartilhem infonnaqks e 
notfcias sobre suas atividades, programas e quaisquer novos avanps obtidos 
que beneficiem a conserva@io e a educaqZo. A formaqb de redes de jardins 
bothicos e o fortalecimento institucional e m  sido assistidos atraves das revistas 
do BGCI, al6m da publica@o de uma s&ie de l i m  de consults, h i s  como 
manuais t6cnicos ou guias para a implementaqb de politicas para jardins 
bot2nicos, e para os pap& por eles desempenhados - como rehtrodugb de 
plantas, conserva@o ex situ, educaqgo ambiental, educa@io voltada para a 
sustentabilidade -, programas para computadores, planos de a@o regional, 
Conven@o sobre o Com6rcio de Espkcies de Fauna e Flora em Extin@o - ClTES 
e ConvengZo sobre Diversidade Bioldgica - CDB. 

Embora as publicqks proporcionem um meio valioso para unir os jardins 
bottinicos, nZo asseguram que seu pessoal possa se encontrar regularmente 
para trocar idkias, discutir prioridades comuns e planejar a implantaqZo de 
programas em colabora@o. Por esse motivo, o BGCI organiza, a cada tres anos, 
um congress0 intemacional de conserva@o para jardins botanicos. Ao primeiro 
encontro, em Las Palmas de Gran Canaria, Espanha, em 1985, seguiram-se os 
realizados em Ilha de Rkunion, no Rio de Janeiro, Brasil, Perth, Austrilla ocidental, 
Cidade do Cabo, h c a  do SUI e Asheville, EUA. 

' 
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0 BGCI tamMm realiza congressos internacionais regulares sobre 
educa@o para jardins bothicos. Quatro desses congressos ocorreram, 
respectivamente, em Utrecht, Holanda; Las Plamas de Gran Canaria, Espanb, 
Brooklyn, Nova York, EUA e kvananthapuram, fndia. 

A &ada passada presenciou o estabelecimento e o crescimento de una 
ampla gama de organiza@es (redes) nacionais e regionais em todas as partes do 
mundo, inclusive de jardins bot?ulcos. 0 BGCI tem trabalhado no sentido de 
apoiar este desenvolvimento e proporcionar a tais organizagies ajuda e sustento 
e, al6m disso, colaborar de perto com essas d e s  inn&. 

0 desenvolvimento de sistemas eficientes de gerenciamento de 
informqiks para documentar as cole@es de jardins bothicos continua sendo 
uma Ppioridade. Os bancos de dados do BGCI listam aaaiS de IO.oo0 eswies  
rams e ameapdas que at&o sendo cultivadas em jardins bothim. Em 1987, o 
B G C I p u b l i c o u o ~ d e T ~ f ~ n ~ I n t e m a c i o ~ p a r a  Aquivosde Plantas 
de Wns Bothicos Ebznational Transfer Format for Botanic Garden Plant 
Records - m, para facilitar a troca de dadas de colqtks de plantas de jardins 
b o ~ ~ p o r m e i o e l e t r & l i c o , O ~ r a p i ~ t e  setornmumconhecidopadri4o 
intemadonal para sistemas de re@stro de jardins bothicos. Uma segunda versa 
do ITP (ITF2) foi concluida e lanpda em 1998. 

0 BGCI tern desenvolvido um banco de dados computadorizado de mais 
de 1800 jardins botanicos do mundo, no qual es6o registrados todos os jardins 
bohicos,  arboretos e muitas outras instituisaes congdneres que manth  
cole@es de plantas vivas em cultivo, com detalhes de suas iastalaqtm, colegies 
e os trababs desenvolvidos nas mesmas. 



MINIS~RIODOMEIOAMBIENTE 
CONSELHO NACIONAL W W O  AMBIENTE-CONAMA 

RESOLUCAO N" 266, DE 03 DE AGOSTO DE 2000. 

0 Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, no us0 das 
compethcias que lhe siio conferidas pelaLei no 6.938, de 3 1 de agosto de 1981, 
regulamentadapelo Decreto no 99.274, de 6 de junho de 1990, tendo em vista o 
disposto em seu Regimento Interno e considerando a necessidade de estabelecer 
diretrizes para a criayb de jardins bothicos, de normatizar o funcionamento 
desses e, ainda, de definir os seus objetivos, 

Art. 1. Para os efeitos desta Resolu@o, entende-se como jardim bothico 
a &ea protegida, constitufda, no seu todo ou em parte, por coley6es de plantas 
vivas cientificamente reconhecidas, organizadas, documentadas e identificadas, 
corn a fmalidade de estudo, pesquisa e documentay& do patrimhi0 floristico 
do pais, acessivel ao ptiblico, no todo ou em parte, servindo h educaqfio, h 
cultura, ao lazer e h conserva@o do meio ambiente. 

Art. 2. Os jardins bothicos @r%o por objetivo: 
I- promover a pesqnisa, a conservqfio, a preservqfio, a educayHo 

ambiental e o lazer compativel com a flnalidade de dipundir o valor 
multicultural das plantas e sua u t i l i z w  
proteger, inclusive POT meio de tecnolugia appriada de cultivos, 
esp6cie.s silvestres, ou m, ou ameapdas de extin@o, especialmente 
no pufibito local e regional, bem como resguardar espeCies economica 
e ecologicamente importantes para a restauragio ou reabilitagb de 
ecossistemas; 

III - manter bancos de germoplasma ex situ e reservas genkticas in situ; 
N - realizar, de forma sistedtica e organizada, registros e documentag& 

de plantas, referentes ao acervo vegetal, visando ii plena utili- 
za@o para conservay8o e preservqh da natureza, para pesquisa 
cienmca e educaw; 

V- promover interchbio cientlfico, tknico e cultural €om entidades e 
6rghs nacionais e estrangeiros; 

VI- *stimular e promover a capacitagb de recursos humanos. 

II - 
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Art. 3 .0  jardim bothico, criado pela Uniiio, estado, municfpio, distrito 
federal ou pela iniciativa particular, devera ser registrado no Ministkrio do Meio 
Ambiente, que supervisionar6 o cumprimento do disposto nesta Resolu@o. 

tj 1" Compete B Secretaria-Executiva do CONAMA o acompanhamento 
e a anaise dos assuntos relativos B implementa@o da presente 
Resolupio. 

2" A concessso de registros de jardins bothicos sera efetuada 
pel0 Ministkrio do Meio Ambiente, por intermedio do Instituto de 
Pesquisas Jardim Bothico do Rio de Janeiro. 

Art. 4 . 0  pedido de registro de jardim bothico no Minist6rio do Meio 
Secretaria-Executiva do Ambiente devera ser feito mediante solicita@o 

Minist6rio do Meio Ambiente, instruida com os seguintes documentos: 
I - c6pia do at0 de criqzlo e da publicaqSo no DiiUio oficial; 
II - 
III - planejamento global contendo w s t a  de funcionamento, projetos 

de pesquisa ciendfica e de educq30 ambiental. 

memorial descritivo da Brea ptegia; 

Art. S. 0 jardim bothico serh classificado em &s categorias denominadas 
"A", "B" e "C", observandc-se crit6nos tknicos que levudo em conta a sua 
infra-estrum, qualifica@es do c o p  tecnico e de pesquisadores, objetivos, 
localizq&o e especializa@o operacional. 

Art. 6. Serso incluidos na categoria "A: os jardins bothicos que 

I - possuir quadm tknico-cientifico compativel corn suas atividades; 
II - possuir quadro de jardineiros e servicos de vigilhcia; 
III - manter h a  de produgb de mudas, preferencialmente de esp6cies 

nativas da flora local; 
IV- dispordeapoioadminiskativoelogIsticocompativelcom asatividades 

a serem desenvolvidaq 
V- desenvolver programas de pesquisa visando B conservagiio e B 

preservqao das e s e i e s ;  
VI- ~ c o l ~ ~ e s p e c i a i s ~ n ~ v a s d a f l o r a n a t i v a , e m e s t r u t u r a s  

adequadas; 
W- desenvolver programas na h a  de educa@o ambiental, 
Vm- possuir infra-estrum basics para atendimento de visitantes; 
M - dispor de herb60 pr6prio ou associado a outras hstitui@es; 
X - possuir um sistema de registro informatizado para seu acervo; 
XI - possuir biblioteca pr6pria especializak 
XII - manter programa de pubIicqFb t6cnico-cientEca, subordinado B 

atenderem ?IS seguintea exighcias: 

comissiio de publicqks dou comib editorial, com publica@o seriada; 
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XIII- manter banco de germoplasma e publicaqHo regular do Index 

XIV - pmmover treinamento tkcnico do seu corpo funcional, 
X V -  oferecer cursos tkcnicos ao ptiblico externo; 
XVI- oferecer apoio tknico, cientifico e instituciod, em coopeqiio corn 

parques federais, estaduais e municipais, e unidades de conserva@o, 
previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservaq5o da 
Natureza-SNUC, institddo pela Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000. 

seminum; 

Art. 7. Sed incluido na categoria "B" o jardim boWw que atender 2s 

I - possuir quadro t&nico-cientifico compativel com suas atividades; 
1I - possuir quadro de jardineiros e servicos de vigilikia; 
III - manter 6rea de prodqZo de mudas, preferencialmente de espkies 

nativas da flora local; 
lV- dispordeapoioadminishrativoelogistiwcompatlvelcom asatividrsdRs 

a serem desenvolvidas; 
V- desenvolver programas de pesquisa visando conservaqao das 

espkcies; 
VI- , possuircolqeS especiais reepresentafivas dafloranativa, em estruauas 

adequadas; 
W- desenvolver programas na Brea de educag.50 ambiental; 
VIII- possuir infra-estrutura basica para atendimento de visitantes; 
IX- ter herbatio pr6prio ou associado com outra instituiq6o; 
X - possuir um sistema de registro para o seu -0; 

XI - possuir biblioteca pr6pria especializada; 
XII  - possuir infra-estrutura basica para atendimento de visitantes; 
XIII - diwlgar suas atividades por meio de Informativos; 
XIV- manter programas de coleta e annazenamento de sementes pr6prio 

ou associado; 
XV- oferecer apoio tkcnico, cientifco e institucional, em c o o p e q b  com 

parques federais, estaduais e municipais, e unidades de conservqb, 
previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservaqilo da 
Natureza-SNUC, instituido pela Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000. 

seguintes exig&hs: 

Art. 8. Ser6 incluido na categoria "C" o jardim boWco que atender 2s 

I - possuir quadro tknico-cientffico compativel com suas atividades; 
II - possuir quadro de jardineiros e serviqos de vigihcia; 
JII- manter kea de produ@io de mudas, preferencialmente de esgcies 

nativas da flora local; 

seguintes exighcias: 
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lV- dispordeapoioadminishativoelogisticocompativelcom asatividades 
a serem desenvolvidas; 

V- desenvdvwpmgramas de pesquisavisando ?I mnservqb das espkies; 
VI- possuir colep6es especiais representativas da flora nativa, em 

estruturas adequadas; 
W- desenvolver propmas na &ea de educaggo ambiental; 
WI- possuir infra-estrutura basics para atendimento de visitantes; 
M - ter herbrtio pGprio ou associado com outra instituipCio; 
X- possuir um sistema de registro para o seu acervo; 
XI - oferecer apoio bnico, cientifim e institutional, em coopera@o com 

parques federais, estaduais e municipais, e unidades de conserva@o, 
previstas no Sistema Naqional de Unidades de Conserva(;Ho da 
Natureza-SNUC, institufdopelaLein"9985,de 18dejulhode2OOO. 

Art. 9. Fica criada a Comis.sb Nacional de Jardins BotBnicos-CNJB, com 
a finalidade de assessorar a Secretaria-Executiva do CONAMA no 
acompanhamento e au6lise dos assuntos relativos a jardins bottbicos, 

5 1" S2o atribuip5e.s da CNJB: 
I - deliberar sobre os pedidos de cria$io e enquadmmento de jardins 

bot8llicos; 
II - monitorar e avaliar a atuqgo dos jardins botikicos. 
8 2" AComi~NacionaldeJardinsBotgnicos~aseguintemmposi~o: 
I - dois representantes do Minist6rio do Meio Ambiente; 
II - dois representantes da Rede Brasileira de Jardins Bothicos; 
ID - dois representantes do MinisMo da Cisncia e Tecnologia; 
IV- um representante da Sociedade BoWca do Brasil. 
8 3" Os membros da CNJB sera0 indicados juntamente com seus 

respectivos suplentes pelas cntidada e 6rgSos referidm no 
~OantcrioredesignadospaatodoPresidentecEoCONAMA, 
na forma estabelecida em regulamento, niio sendo permitida a 
acurnda$b de repmsentatividade. 

8 4" 0 Presidente da CNJB ser8 designado por at0 do Presidente do 
CONAMA, dentre os membros da Comisstlo. 

5 5" Omandatodos membm da CNJB SerSdetri3 auos, sendo permitida 
uma recandu@o, por igual periodo, de t&s dos seus membros. 

5 6" 0 exm'cio de man& na CNJB 6 d d e r a d o  de relevante interesse 
pfibliw. 
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Art. 10.0 enquadramento MS categorias mencionadas podet4 ser revisto 
mediante requerimento do interessado endemado i3 Secretaria-Executiva do 
Minist6rio do Meio Ambiente. 

Art. 11. 0 jardim bot5nico devet4 preferencialmente contar com heas 
anexas preservadas, em forma de arboreto ou unidades de conservqb, visando 
a completar o alcance de seus objetivos. 

Art. 12. A importa@o, a exportag5o. o intercfimbio, bem como qualquer 
outra forma de amsso a vegetais ou a partes deles, oriundm da flora nativa ou 
ex6tica, pelos jardins bothicos, obedecer6 a Iegislaqfio especifica 

Art. 13. A c o r n e r c i a l i o  de plantas ou de partes delas obedecd ?I 
Iegisla@o especffica. 

Art. 14. Os MSOS omissos sea0 solucionados pel0 Ministerio do Meio 
Ambiente, com a consulta a Comissfio Nacional de Jardins Bothicos. 

Art. 15.0 prazo de registro e adapta@io dos jardins bothicos aos termos 
desta Resolu@o, visando B primeira avalia@o, serk de 24 meses, a contar a partir 
da data de sua publica@o. 

Art, 16. Esta Resolugiio entra em vigor na data de sua publica@o. 

J&SARNEYFILHO JCA!&.CARU)SCARVALHO 
Presidente do CONAMA SecreWo-Exxectivo 
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P R E F ~ C I O  

A publica@o, em 1989, da Estraggia de Conserva@io para Jardins 
Botbicos forneceu um embasamento 16gico e estrutural extremamente valioso, 
para jardins botbicos em nfvel mundial. N5o s6 ajudou o desenvolvimento de 
muitos programas de conserva@o, mas tam- estimulou a cria@o de novos 
jardins botiinims, ou apoiou a renova@o de antigm jardins pel0 mundo. Na 
quesao de comerva@io, @m, muito mudou nos anos que se Seguiram, com o 
desenvolvimento de novas pr&icas e tecnicas de m w ,  a identifi- 
de prioridades que mudam como passar do tempo e a deimpoaaotes 
instrumentos globais, tak como a Conven@o sobre Diversidade Biol6gica, a 
Agenda 21, e novas leis e estrathgias nacionais m g e r  a diversidade 
biol6gica. 

Em 1998, o Botanic Gardens Conservation interntiowl comqou a 
prwxupar-se com o meio de renovqg0 e atualiza@o daIWdgia. Consideramos 
que seria urn e m  apenas reescrever ou re-es- o teato existente, mas que 
uma =vis50 fundamental, envolvendo a contribui@o dos muitOS representantes 
de todo o mundo, deveria ser empmndida, a fim de criar um documento baseado 
em Wes ,  delineando prioridades e objetivos para 08 j d n s  botgnicos na 
implementagib de tarefas especfficas, bem como paua de& priacipios gerais. 
Acreditamos que o documento tamb6m deva ate- para a necessidade dos 
jardins bothicos serem participantes ativm na implementqib, por exemplo, da 
Conven@o sobre Divemidade Biol6gica em nfveis nacional e international e 
contribulrem para o desenvolvimento sustentavel a nfvel nacional e a 
sustentabilidade ambiental do planeta. 

No 5." Congress0 h t e r n a c i d  de Consew+ para Jardins Bothicos da 
BWI, na Cidade do Cabo, h c a  do Sul, em setembm de 1998, os delegadm 
en- a necessidade b t a  revisb. e um processo de mnsulta intemacional 
foi iniciado. Desde enti%, numemsas m&bui@es individuais, de institui@es e 
de organizqtks t€m ajudado na definim do contetido e dos temm das Normas 
Internacionais, oferecendo apnx&&s detahadas e muitas sugesttks espedtlcas, 
comentando e comgindo o texto. Esperamos que, deste modo, as Normas 
Intemacionais reflitam uma vim comum sobre a nossa preocupa@o global no 
que diz respeito diversidade biol6gica e ao acordo sobre os importantes pap& 
que os jardins bot%nicos podem desempenhar, individual e coletivamente, em sua 
conserva@o. A todos que, de muitas maneiras, contribufram com as N o m s  
Intemacionais oferecemos nmsm sincem agradecim-ntos. 
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Como se pode ver nas Normas Intemacionais, as fun@es de conservqsio 
da biodiversidade impostas aos jardins botinicos si0 muito diversas, 
freqiientemente complexas e, L vezes, muito exigentes. Nio obstante, com um 
trabalho individual e coletivo, nio tenho dhvidas de que poderemos alcayar os 
objetivos ambiciosos que fwamos para n6s mesmos, nsio 56 para conservqio 
das plantas, mas para criar consciencia da necessidade de se construir urn futuro 
sustentavel para o planeta. A conservqb de plantas deve-se tomar uma 
prioridade global fundamental, se quisennos assegurar que nnccnc ~ C U ~ S O S  

bid6gicos sobrevivam para apoiar este mundo fiigil. 

P e w  S. Wysc Jackson 

Botanic c;onlcna Consenwlan Intt?wtbnSl 
Main de 2000 
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SUMARIO EXECUTIVO 

Hi um reconhecimento crescente de que a diversidade biol6gica C um 
recurs0 global de vital impo&ncia e de grande valor para esta e para as g e q b s  
futuras. N&o obstante, a ameaga 2s e s w e s  e a06 ecossistemas nunca foi 60 
grande quanto hoje, com seres humanos vivendo alCm da capacidade da Terra. 
Isso traz grandesibplicq&s ~&~um-futtko desenvolvimento econ6mico e 
social, e medidas urgentes devem ser tomadas em todas as partes do mundo a 
fim de salvaguardar o patrh6nio biol6gico global. Uma exiganCia fundamental 
para uma vida sustenthe1 8 intern conservqb e desenvolvimento. 

Os jardins bothicos do mundo desempenham imponantes pap& na 
cihcia, horticulttm e educa@o. Nas tlltimas d&adm, tambetnse tomaram centros 
de importbcia para a conserva@o da biodiversidade, desempnhando urn papel 

A primeira estrat6gia global de consewagb para jardins bdnicos foi a 
Estratkgia de Conservqb para Jardins Bothicos, publicada em 1989. Como ao 
Iongo da Wmadkada ocorreram muitas mudangts 110 contexto 110 qual operam, 
era essencial desenvolver uma nova agenda para os jardins bothicos. 

Esta publicqFio, Normas Znternacionais de Consmva@b para Jardins 
BotBnicos, fomece uma estrutuqiio global para o desenvolvimento de politicas 
para jardins botbicos e programas para a implemeutagiio efetiva de tratados 
internacionais. leis nacionais, pollticas e estrat6gias relevantes para a 
conserva@o da biodiversidade. No documento, esta defhido o papel dos jardins 
bothicos no desenvolvimento de parcerias e aliangas glob&? para a conmqb 
da biodiversidade e foi apresentada uma forma de monitom seu trabalho ,na 
conservqb de plantas. As Normas Intemacionais t&m como prop6sito rnotivi- 
10s a avaliar suas polrticas e pr&icas de conserva@a, a fim de aumentar sua 
efetividade e eficiencia na conserva@o de plantas. 

Sabe-se que existe uma grande diversidade entre os jardins bothicos do 
mundo. Alguns sFio institui@jes ha muito criadas, cam vastas colq6es de plantas 
vivas e preservadas de vhias partes do globo, que fomecem recursos vitais 
para apoiar a cihcia, a conservqb, a horticultura e a educqZo. Outros jardins 
botihicos sb mais recentes e freqiientemente trabalham com plantas nativas. 
No entanto, as Normas Internacionais oferecem um programa bisico para 
qualquer jardim botihico, indiferentemente do tamanho, hist6ria e colq6es. 
Esta publicqFio pretende orientar como cada jardim bothico pode desenvolver 
um trabalho pr6prio de conservqio que seja conveniente aos seus recursos, ao 
contexto local e regional e 2s questks ambientais relevantes. 

- ~- ~ 

-na integra$io-entre consi?rva@a e desenvolvimento. 



COMO USAR AS NORMAS INTERNACIONAIS 

Seria impossivel para todo jardirn bothico realizar por completo as tarefas 
fundamentais e atender as recomenw6es esbqadas nestas Normas. Por6m, 
cada jardirn bothico pode us6-las para guiar seu planejamento e desenvolver 
um trabalho de conservaqEo que seja apropriado para sua regiilo e sew recursos. 
De modo a implementar uma missilo global para a conservago de plantas, os 
jardins bothicos precisam empreender uma ampla estrat6gia, pokm espitamente 
coordenada, para conservaqEo, pesquisa e educa@o, trabalhando em cooperaqb 
e em colabora@o com a maior quantidade de partes possivel. 

Algumas prioridades iniciais para jardins bothicos silo: 

mpmnder uny~ revisib institutional sobre a miss50 e a capacidade da 

avaliar as atividades e prioridades atuais e conferir-lhes o status, 
comparando-o corn as tarefas-chave esbo@as nas Nomas; 
desenvolver um plan0 para a implementa@io das Nomas, incluindo os 
papi% especfficos que a institui@o empreendm4 ou I&. 
Em seguida, considere: 

pr6pria instiNi@o; 

acesso a recursos gen6ticos e repartiqiio de beneflcios, 
biotecnologia, 
patrimsniocultural, 
C C m ~ ~ ~ O  ex situ, 
idenWica@o e monitoramento, 
a v a l i e  e m i t i g e  de impactos, 
wnservqb in situ, 
in te rhbio  de infoma@es, 
conservqEo integnul~, 
esWgias nacionais M conservqb da biodiversiciade, - cohexiiarelacionainento corn outros setom dw organim@es, 
eduq50 e conscientizq3o ptiblica, 
pesquisa, 
desenvolvimento sustentavel e 
us0 sustenk4vel da biodiversidade. 
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SECAO 1 

INTRODUFAO 

1.1 OBJETIVOS 

Sib os objetivos das N o r m  Intemacionais de Conserva@o para 
Jardim Bot&icos: 

programas e prioridades em eonswvm dabiodiveridade; 
ii) bfinir  o papel dos jardins botanicos no desenvolvimento uc 

soeiedades globais e em &$as para c o n s w v e  da bidversidadq 
ii) estimular a avalia@o e desenvolvimento de politicas e praticas de 

comma@ em jardins botanicoa para aumenm-lhes a efetividade e 
efici€ncia; 

iv) desenvolver meios para monitorax e registrar as qaeS de cowrva@o 
empmndidas por jardins bothicos; 

v ) promover o bom desempenho em conserva@o dos jardins botihicos; 
vi) prover orientaGiio para os jardins boeSnicos sobre temas 

c o n t e m p o ~ m  acerca da conserv@o. 

FUNDAMENT0 

Em 1985, a The World Conservation Union WCN) e a Worldwide Fund 
for Nature convowram uma confdncia sobre "Jardins Bot2nico.s e a 
Esmt6gia de Conserv+ Mundial", com o objetivo de explorar os mtiltiplos 
p@i dos jardins botilnicos mundiais na conserva@o de plantas. Seus objetivos 
eram facilitar a p ~ ~ i % o  de uma estmt6gia intemacional de conserva@o de 
jardins bothicos e trabalhar para a sua implementa@o. Seguindo-se B 
coddnciade 1985,realizadaemLasPalmasdeOranCanaria,Espanha,aIUCN 
Botanic Gardens Conservation Secretariat W C N  BGCS) foi criada. 0 BGCS 
comepu o seu trabalho no inicio de 1987, visando a implementar a nova estrat6gia 
e a reunir jardins bothicos de todo o mundo de modo a constituir uma foqa 

A Estraegia de C o w r v q i b  para Jardins Bothicon foi Dublicada em 
global pela conservq50 de plantas. 

1989 com os seguintes objetivos: 
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1. Esbqar o motivo do envolvimento dos jardins botlnicos ser um 
elemento essencial na conservag2o dos recursos vivos para um 
desenvolvimento sustent6vel. 
' Identificar as tarefas priorit&ias que os jardins bothicos precisam 

cumprir como sua parcela na implanta@o da Estnt6gia de Conservqb 
MUndial. 
Propor meios efetivos nos quais os jardins bothicos do mundo 
possam habdhar juntos na consecu@o destas prioridades. 

4. Prover um conjunto coerente de princfpios e procedimentos que 
permitam aos jardins bot8nicos planejar a sua parte ao lado de 
outm in$tituip&s, conseguindo um total miurimo de conservaqso, 
por um 1-0 period0 de tempo, de espBcies e populqS de plantas, 
assim como c h a r  a aten@o do p6blico para os assuntos de 
c o n m ~ h ,  atrav6s de exibi@es e pmgranaas educacionais 
aprapriados (IUCN-BCiCS e m . ) .  

0 desempaho dosss JMrathgia fcai de grande importiincia, pois conduziu 
o papel de desenvolvimento dos j&s boWm na conwag2o a0 long0 
hop anos 90: Foi pubE&em v&ios idiom& (Bahasa indontsio, c W s ,  ingles, 
italiano, p o r t u ~ ,  NW e espanhol) e enviada a mais de 3.000 instituigi3es e 
caganhi$jes pel0 mundo. 

1.3 0 "STATUS" ATUAL 

Existem mais de 1.8OOjardins botanicos e arboretOS em um total de 148 
paises, e eles manem mais de 4 miMes de quisi@es (cole@es individuais) de 
plantas vivas. Entre as cole@&., esao representantes de mais de 80.000espkies. 
quase um tergo das esptScies conhecidas de plantas vasculares (Wyse Jackson 
1999). &sas colqi3es contam com uma grande divmidade de plantas, sendo 
particularmente ricas em grupos rais como orqufdeas. cactos e outras suculentas, 
palmeiras, bulbosas, coniferas, arbustos e drvores de regitks temperadas e 
espfkies silvestres, especialrnente as que est& m a d a s ,  assim como milhares 
de espCcies cultlv&veis de importhcia econannica e sew correspondentes 
silveshs, como plantas hdferas e medicinais. Al6m dim, jardins botanicos 
t&n outras cole@% vahosas cam0 hehkios (espfkimes preservadas) e bancos 
de semenks. 

Hoje sHo poucos os paises, sem pel0 menos um jardim botinico. Novos 
jardins s20 criados no mundo, principalmente para tornarem-se centros de 
recursos bothicos que ap6iam a conserva@o da flora nativa. Muitos dos anrigos 
jardins bot$nicos tamMm esGo sendo renovados a fim de que assumam novos 



papdis na administra@o de recursos bothicos. Fortalecer os novos jardins 
bot$nicos e gueles j6 existentes para aconservqiio e a educa@o 6 prioridade 
-a para ajudar a assegurar a manuten@o da diversidade de plantas. 

0 desenvolvimento das atividades dos jardins botbicos na conservqb 
da biodiversidade, na educaqiio ambiental e no desenvolvimento sustgatavel 
oferece grandes oportunidades e responsabilidades para instituigiies pel0 
mundo. Nunca houve melhor tempo para os jardins boWcos, quando sua 
impohcia  e mWiplos pap& estiio sendo cada vez mais mnhecidos pelos 
governs e ag€ncias intemacionais. Fortalecer a rede global de jardins botbicos 
e uni-la estreitamente aos que tmbaiham para salvagudar a biodiversidade de 
nosso planeta deve ser para os jardins bot&nicos a tarefa mais importante e 
urgente. 

Em 1998,oBGcIiniCiouumprocessodeconsultaintemacionalparareviSar 
e atualizar a Estratkgia de Consemqb para Jardins Bothicos (IUCN-BGCS e 
WWF 1989). Uma &ada depois de publicada, muito mudou no mundo para os 
jardins boWcos e para a conserva@o de plantas. Novas plfticas e estruturas 
intemacionais e nacionais, como a Convenggo sobre Diversidade Biol6gica, 
fazem agora parte do context0 em que os jardins W w  aperam. Tamb6m 
foram desenvolvidas novas tbcnicas de conservqb, especialmente no que diz 
respeito a0 incremento do papel dos jardins botanicos em biologia de 
conserva@o, estudos moleculares e pesquisa ecoldgica, e em pr&icas como 
reintrodu@o, monitoramento de populq6es de plan- silveslres e restaurqb 
de habitats. 

prmcupq6es dos 
jardins b o e c o s ,  que agora recebem, por ano, mais de 150mWh de visitantes. 
Niio apenas interessados em educqiio sobre plantas, IMlitos jiudins botbicos 
est50 promovendo sustentabilidade ambiental, a0 &senvoIvmxri um trabab 
corn s w s  visitantes e com a wmunidade local no sentido de f&lw entender 
as ligqaeS vitais entre sobrevivhcia humana e desenvolvimento sustent6vel. 

Aspectos tradicionais das pesquisas dos jardins bothicos em taxonomia 
e biossistemiitica de plantas seguem sustentando muito do trabalho em 
biodiversidade e horticultura e continuam a ser prioridade nessas instituipks. 
Tcdos estes aspectos de seu trabalho precisatam ser revistos e avaliados para 
identificarem prioridades e tarefas hturas, permitindo que os jardins bothicos 
reconhepm suas obriga@es e responsabilidades na conserva@o. 0 objetivo 
era concluir e langar a nova estratbgia em 2000, corn novo nome - Normus 
Intamcionais de Conservapiopara Jardins BOtaniniCOS -, orientando o caminho 
dos jardins bot2nicos em dire@o ao pldximo milenio. 

A e d u c w  ambiental tomou-se uma das 



1.4 A MlSSAO 6LOBAL DOS JARDINS BOTANICOS NA CONSERVAFAO 

Nas dltimas dtkadas, jardins botiinicos pel0 mundo reconheceram ser 
necesskio aceitar o desafio de empreender uma miss30 global para conservq2o. 
Essa miss20 foi pela primeira vez expressa coletivamente na EstraGgia de 
Conservagiio para Jardins Botiinicos (IUCN-BGCS e WWF 1989), que recebeu 
ampla contribuiqiio, foi revista e bem-vinda pelos jardins botfinicos do mundo. 
Nestas Normas Internacionais de Consewapio para Jardins Botcinicos, a 
missiio t tanto mais aperfeipada e atualizada a luz de novos desenvolvimentos 
em conserva@o e na comunidade dos jardins bothicos. 

A misdo global dos jardins botbicos na conservagio pode ser resumida 
da seguinte forma: 

interromper a perda de espkies de plantas e de sua diversidade genktica 
em nivel munw,  
itentar para a preven@o de ulterior degrada@io do meio ambiente 
natural do mundo; 
aumentar o entendimento pfiblico sobre o valor da diversidade das 
plantas e sobre as ameqas de que s20 vitimas; 
implementar uma a p o  prkticapara o beneficio e a melhoria do meio 
ambiente natural do mundo; 
promover e assegurar o us0 sustenthvel dos recursos naturais do 
mundo para esta e para as futuras g e q k s .  

0 empreendimento de tal missiio requer que jardins bothims tracem um 
largo prog~ama de atividades, como esbqado nestapubhcqiio. For&m, os jardins 
bothicos niio podem assumir sozinhos este encargo; WO de trabalhar em 
conjunto com a maior gama possivel de parceiros - govemos, organkaq&s, 
instituiqiks, corpara~Ciees, comunidades e imlividuos - para alcanprem seus 
objetivos. 

1.41 OS PRlNClPAlS ELEMENTOS 
DA MISSAO GLOBAL 

Essa miss20 vai exigk dos jardins bottinicos um amp10 empreendimento, 
podm com uma estraGgia cooperativa de conserva@o, pesquisa e educag3o 
estreitamente coordenada, na qual hti vMos elementos principais. 



3 Conservag%o 
Trabalhar dentm de polfticas e estrutuias intemacionais e nacionais 
para a conservaqilo da diversidade biolbgica. 
Fixar niveis e padr6es concordantes de conservqSo da diversidade 
de plantas, integrando t6cnica.s de conservq&o ex situ e k situ. 
Apoiar o desenvolvimento da capacidade global de conservaqilo, a 
partir de parcerias colaborativas em todos os dveis. 
Integrar completamente a conservqk da diversidade das plantas 
nos niveis de ecossistemas, esptkiea, popda@m e ao nivel molecular. 
Desenvolver, implantar e participar dos planos e a q k s  apontados 
para a recupqilo de esptkiea e a restauraqh de ecassistemas e de 
sua diversidade. 
Manter amostras geneticrunante diversas e acessiveis das esp6cies 

. 

. 

. 

$1 . 

. 

de plantas do mundo em was colqties em nfvel global. 
Restar especial atenqa na conservqb de espeCies de plantas que 
est50 ameaqadas dou S o  de importtincia econhica direta para as 
sociedades humanas. 
Dewnvolver e fixar medidas de controle sobre plantas ex6ticas 
invasoras que apresentem grande ameaGa it biodiversidade. 
Desenvolver e implementar melhores priticas de conservqio de 
plantas para jardins botbicos. 
Assegurar maior participaqio comunithria e institucional nos 
programas dos jardins bothicos. 

Pesquisa, mnitoramento e administra@o da informqb 
Estimular e empmnderpequiaa em biologia esuasinteqijea 
rom fat- sociais, cultmais e econ6micos que causem impact0 M 
biodiversidade e utilizar os resultados dessa pesquisa para apoiar 
a@es de conservqilo. 
Documentar a diversidade mundial de plantas, incluindo sua atual 
distribuiqio em habitats silvestres, seu status de conservqio e 
tendencias de conservaqio, ameaqas, us0 e preservaqb em keas 
protegidas e cole@es ex situ. 
Contribuir para sistemas de informaqio integrados, difundidos e 
interativos para administrar e tanar acessiveis as infmaq6es sobre 
diversidade de plantas. 
Trabalhar em parceria para desenvolver ttknicas de melhor pritica 
para pesquisa, monitorainento e administraqio de informa@o. 
Promover os jardins botanicos como centros de informaqio em 
diversidade e conserva@o de plantas. 



iii) Muca@o e conscientiza@o pliblica 
E m p n d e r  programas de conscientiza@o pliblica dentro dos jardins 
bothicos e na comunidade, a fim de informar o pfiblico do valor da 
diversidade e dos impactos humanos que ameapm sua subsisencia. 
Desenvolver parcerias e aliancas com organiza@es governamentais 
e ~o governamentais e comgrupos comunikirios de forma a pmmover 
a conscientiza@o e a compreens5o acerca do valor da biodiversidade. 
Ajudar no desenvolvimento de prioridades e politicas pliblicas para 
a prote@o do meio ambiente e para a conserva@o da biodiversidade. 
Trabalhar em parcena de forma a incoqmar, em currfculos formais e 
programas de educag8o informal, a importancia da conservagio 
ambiental e das plantas. 

Os jardins boWcos desenpnham uma d a d e  de diferentes, podm 
interconectados, pap&s na conserva@%o, Em alguns paises, silo a principal 
instituiGPo envolvida nacionalmente na pesquisa, coleta, manutenTHo e 
conservaglo de esptkies silvestres da flora. Muitos estso comprometidos corn 
a conservagiio de plantas de relevtincia para alimenta@o e agricultura, assim 
como aquelas de serventia para muitos outros prop6sitos econ8micos. AlBm 
disso, jardins boWcos incorporam, em seus programas e atividades, infontqiks 
sobre plantas, meio ambiente, sistemas ecoibgicos e sustentabilidade; s b  
tamb6m importantes para demonstrar a mlqib e a interdepndhcia entre a 
sociedade e a natureza e ajudar as comunidades a vivexem de mamira sustenkivel. 

Algumas das principais atividades dos jardins b o w c o s  ao redor do 
mundo sib listadas no Quadm 1. Nem todos eles atualmente praticam todas ou 
mesmo a maioria destas atividades e n5o se espent que o fapm. Podm, a lista 
mostra os recursos potenciais sem igual, a experi&ncia e as habilidades dos 
jardins botsnicas para conservagib de um modo que nenhuma outra institui@o 
pode fmr.  



QUAORO 1 

PRlNClPAlS ATIVIDADES DOS JARDINS BOTANICOS 

arboficultura 
9 urbanismo, &hibui@o de mums e us0 de term 

biologia da conserv+ 
conma@o e m u t e q b  ~~ de es@ies para subsist&ncia ~~ ~ ~ ~ 

capacitagW e estabelecimento da aptid& de comunidades locais e 
nuais para cxm.%ew*k 
programasdeeduca@oambiental 
a v ~ d o i m p a c t o ~  
pesquisa emobiol6gica 
bancosg&cosacampa 

pesquisa hdco la  
treinamentohoafcola 
adminiStraGg0 integrada de controle de pragaq 
pesquisa de laborat6xi0, inchindo cultivo in vitro (cultura de tecido) 
de plantas 
biblioteca e centros de informa@o 
intrudu@o e avab@o de ~ c c u ~ s o ~  gen6ticoa $e novas culturm 
horticulmae floriculma-na 
nintrodu@o de eqxkies epquisaemm&auq& de habitats 
pmgmmas de &up30 de pld@ e monitoramento 
re4m@opriblica 
treinamcnto medicinal e terplpia 
bimcasdesementcsehdetecidos 
redes cornunihkkw para a c o r n % &  

' sistern$tica 
treimmento para professores 
turimo 
pesquisa, comerva@o e monitoramento ex situ e in situ de espi?cies 
de plwtas silvestres 

~ deadrologia 

- estudos de hcrbatia e taxonomia das plantas 



1.5 FUNDAMENT0 PARA OS JAROINS BOTANICOS: FORFA #A DIVERSIDADE 

Cada jardim bothico tem pro@sitos, estrutura organizacional e l d z a @ o  
diferentes, variando o perfil de trabalho. A Cnfase diversa dada a cada fun@o 6 
o que confere aos jardins botihicos seu c d t e r  particular e seu papel especial. 

15.1 DEFlNlFAD E CARACTERiSTlCAS DE UM JARDIM BOTANIC0 

Em 1987, uma extensa pesquisa sobre instituipjes que mantCm cole@ks 
vivas foi empreendida e, a partir dos resultados, um banco de dados 
computadorizados foi estabelecido, listando tcdo jardim botgnico conhecido no 
mundo, como tamb6m detalhes de seus recursos, pessoal e atividades. 0 objetivo 
do banco de dados era apoiar o desenvolvimento e, em seguida, a implementa@o 
da Esfratkgia de Conservagr7o para Jardins Bofdnicos (IUCN-BGCS e WWF 
1989). 

Jd em 1990, a BGCI preparou um registro internacional de jardins 
bothicos, onde se inscreveram 1 .W instituigks. Foi um aumento considerhe1 
nas 708 institui@es que tinham sido incluidas naedigb anterior, em 1983. Hoje, 
o total de instituigk que manem c o l q k s  vivas listado pela BGCI subiu para 
1.846ern148pakes. 

A falta de uma definieb mais Clara sobre o que 6 um “jardim botbico” 
obscureceu os limites entre o que SHO parques p6blicos ou c o l q k s  particdares 
daquilo que silo verdadeiros jardins botbicos cientificamente estabelecidos. 
Algumas instituiGks foram aceitas na listagem, embora pudessem ser s6 
marginalmente descritas como jardim bothico. 

Uma definiqiio anterior de jardim bothnico dada pela Associa@o 
Intemacional de Jardins Bot%nicos (International Association of Botanic Gardens 
- IABG) era: “...urn jardim bot%nico ou arboreto 6 aquele que esta aberto ao 
pttblico e onde se classificam as plantas”. Porh a Eshafr‘giu de Consenqtlo 
pura Jardim Botanicos (IUCN-BGCS e WWF 1989) apresenta uma lista mais 
abrangente de caracteristicas que d e h e m  um jardim botbico (Quadro 2) e que 
incorporamos a diversidade de pap& que estas instituiq6e.s hoje em dia 
desempenham. 



QUADRO 2 
CARACTERkTlCAS DESCRlTlVAS DE UM JARDIM BOTAHlCO 

- classificaq2o adequada das plantas 
uma base cientifica fundamental para as c o l q k s  
comunica@o de idorma$io para os demais jardins, instituigks, 

troca de sementes ou outros materiais com outros jardins botbicc 
arboretos ou centms de pesquisa (dentm dos estatutos de convenq6es 
intemacionais, leis nacionais e regulamentos alfandeg~os) 
compromisso e responsabilidade de longa dura$io para com a 
manuten@o das colq6es de plantas 
manutenGiio de programas de pesquisa em taxonomia de plantas nos 
herb6rios associados 
monitoramento das plantas nas colq6es abertas ao pliblico 
promover a conservaF2o atraves de atividades de extenslo e de 
educqiio ambiental 
documentaG2o adequada das colqks,  inclusive habitat silvestre de 
origem 
empreender pesquisas cientfficas ou &nicas nas plantas das colq6es 

organiza@es e para o pdblico 

Essa listagem, entretanto, n2o constitui um resumo abrangente das 
atividades empreendidas por jardins bothicos. 

(IUCN-BGCS e WWF 1989) 

fi precisa saber que existem muitas instituim que sa0 evidentemente 
jardins bothicos, mas que s6 sa0 capam de seguir alpns desses crit$rios. 
Espera-se que a mais mente defini$b do BGCI do que seja um jmdh bothico 
envolva o espfrito de um verdadejro jardim bothico: 

“Jardins bothicos &io instituiw que guardam colq6es documentadas 
de plantas vivas, visando ti pesquisa cientifrca, il conservqk, B exibi@o e ti 

Em alguns casos, urn jardim reteve o nome “bothico” pqr razks 
hist6ricas. Algumas ou ati5 mesmo a maioria das colec;i% de plantas podem ter 
sobrevivido, mas todas as atividades cientificas cessaram e perdeu-se a 
dacumenta@o. Poder-se-ia argumentar no sentido da retirada destes casos da 
lista de jardins bothicos. 

educqiio” (wyse Jackson 1999). 



- 
No entanto, a experiencia nos tem mostrado que s80 precisamente estas 

institui$ies em muitas partes do mundo que esao sendo hoje em dia reavivadas, 
desenvalvidas e restabelecidas de modo a tomarem-se centros botfinicos 
potencialmente importanteS. 

Dentro do context0 destas Nomas Internacionais de Conserva@o para 
Jardins Bothicos, o WO do term0 “jardim botilnico” deve sex interpretado de 
modo a incluir arboretOS e outras formas especializadas de colqFio de plantas. 

-‘-I- 

152 DlSTRlBUlGkO DE JARDINS BOTkNICOS 

Apmximadamente 60% dos jardins botbicos do mundo estilo localizados 
em regi&s temperadas na Am&icnt d~ Norte, Europa e nos paks da antiga 
UnSo Sovi6tica. N& greaS em que ocarem graudes concentm@~~ de espkies 
com nlveis altos de endemirno, como a Am$rica do Sul, o Sudests AsiBtico e a 
&&a, ainda hB rektivammte poum jardins bothicos (Quadro 3). 

Po~mhB~oparaotimismo,poisqueumbomnemerOdenovosjardins 
lmt&niccos est4 sendo &ado nestas regiats de gran& biodiveesidade. A d o r i a  
tem poucos recursos, mas, n%o obstante, seu objetivo 6 contribuir com a 
conserva@o e utihqFio sustenthe1 de plantas nativas. 

QUADRO 3 
DlSTRlBUlGAO E NlhERO DE JARDINS BQTAllCOS 

Africa e o~cam, indico 
h a  
AustmlAsia 
Ilhas caribenhas 
~ c a c c n t r a l  

Eumpa 
Antiga Unib Sovi&ca 
Oriente M a o  
Am&ica do Nolte 
Am6ricado Sul 
Sudeste Asiitico 
Total 

98 
265 
153 
43 
56 
621 
155 
10 
297 
107 
41 
1.846 

Fonte: Banco de dadw do BGGI 2000 
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A TlPOS DE JARDINS BOTANICOS 

Na definim de jardim both&, podese incluir uma boa diversidade de 
institui@es, que variam desde grandes jardins com centem de funciodrios e 
uma extensa variedade de atividada at6 instituies pequenas com atividades 
e recursos limitados. NE0 obstante, como sugerido pelas Normas Internacionais, 
todos podem ter seus papi% em administra@o de recursos bothicos, taxonomia, 
horticultura, conservagb e educqb.  

0 setor que mais rfrpido cresce no mundo dos jardins bothicos t a criagiio 
de jardins botbicos para a comunidade. Esses jardins s50 projetados para 
satisfazerem as necessidades especfficas da comunidade local e SSO, com 
freqt@ncia, administdos por essas mesmas comunidades. Em alguns pdses 
tmpicais, foram criados juntamente com unidades de conserva@o e foram 
projetados a fim de representarem pap& na conservagHo integrada, 
desenvolvimento SustentAvel e e d u c q b  do ptiblico. 

Uma diversidade de organizagh administm os jardins bowcos. Muitos 
S&J estatais ou entao administmdos por autoridades regionais ou locais e recebem 
confribui@ies ptiblicas. Mais de 30% dos jardins boWm do mundo pertencem 
a universidades e a outros institutos de pesquisa do ensino superior, e uma 
propoqtio relativamente pequena 6. privada. Em 15pocas recentes, a ted5ncia foi 
para que ganhassem maior independencia fmanceira e administrativa, tornando- 
se, amhide, administrados por trustes e operando em parte com recursos ganhos 
atrav6s de esfoqos independentes. 

Os principais tipos de jardins bothicos no mundo sEo esbqados no 
Quadro 4, embora muitos tenham mtiltiplm proP6sitos e, portanto, nH0 se ajustem 
exatamente em nenhuma categoria definida. 

QUADRO 4 
OS TIP08 DE JARDIWS BOTANltUS 

Jardins "cl6ssicos" de matiplos prop6sitos - si40 amitide instituiqcies 
com vasta gama de atividades em horticultura e em treinamento de 
horticultura; pesquisa, particulannente em taxonomia, com herbtirios 
associados e laborat&ios, e desenvolvem programas de educqtio 
do ptiblico e amenidades. S b  geralmente mantidos pel0 Estado. 

2 Jardins ornamentais - geralmente de grande beleza, possuem boa 
diversidade de .colqijes documentadas de plantas; podem ou n5o 
abrigar programas de pesquisa, educagb ou conserva@io. Alguns 
jardins ornamentais s%o particulares, e muitos jardins municipais 
recaem nesta categoria. 



3. Jardins hist6ricos - incluem os antigm jardins desenvolvidos para Q 

ensino da medicina; alguns tinham prop6sitos religiosos. V&im destes 
jardins estlo ainda ativos na conservaqilo e pesquisa da flora 
medicinal e hoje est20 m a i s  preocupdos corn a compila@o e cultivo 
de plantas medicinais e com a c o n s c h t i q l o  do p6blico. 

4. Jardins de consewqb - a maioria tern sido recmtemente implantada 
como mposta Bs necessid&es locais de consemago de plantas. 
Alguns contam com vegeta@o natural - ou simplesmente t&m h a s  
associadas a ela -, al6m de suas colqWs cultivadas. Nessa categoria 
cst~io os jardinsde p~antas nativas, que apenas cuitivamaS p~antaSL 
da sua circunvizinha&a ou da flora nacional. Boa paxte dos jardins 
de c a s e m a w  desempenham papel na educa@o Nblica. 

5. Jardins! univ%rsiriidos-muitas uniVersidadeaman~mjaEdinsbothicos 
ppua enbo e pesquisa. MuirSg estHo abertos ao p M h .  

6. Jardins~~cambinadascomjardinszool6giccts-~~atualmente 
reavdiando os pap& de suas cole@es bothicas. As cole@es de 
plantas que prov&ern habitats para a fauna exibida estgo sendo 
pesquisadas e incrementadas, e B interpretaqw para o ptlblico em 

7. Jardins agrobotanca e cole@es de germoplasma - funci~nam como 
uma cole@o ex situ de plantas de valor ou potencial econ6mico para 
conservag~o, pesquisa, reproduqFio e agricultura. 
Muitos s k i  centms experimentais assooiadw a institutes agricolas 
ou silvfcolas e contam com imtala@es de IatWratBrio associado, como 
para repraduqFio de plantas e testes de sementes, mas muitos 
nlio estIio abenos iio Mblico. 

8. Jardins alpinos ou monteses - presentes corn mais frequhcia em 
re@&% montanhosas da Europa e de alguns p a k s  tropicais. SFio 
projetados especifcamente para D cultivo de. flora alpina e montesa, 
ou, no cas0 dos p'm t.opicais, pam o cultiv~ de flora subtropical 
ou runprrada. Algum jardins *OS e monteses s80 jardins-sat61ite 
de j d s  b#niw m a i m  localizados w 

9. Jardins ~ N r a i ~  ou silvestres - contam corn &ea ou corn vegetaqgo 
natural ou seminatural que d ptegida e administrada. Boa parte foi 
criada cam vistas conservaqb e aodesenvolvimmtade atividades 
educacionais junto 80 pdblko e inclui dreas onde plantas nativas 
sjio cultivadas. 

por estas sb mantidos, s80 abertos a0 p6blico. Existem principalmen- 
p a r a f m n e n t a r o d d a h o r t i c u l ~ a t r a v & d o  

-~ ~~ ~~~ ~~ ~ L L  ~ ~ -~ - 

geraldesseshabi~6umelementoimpom~. 
- - 

-. -- 

was. 

IO. Jardins de hortieultuta - peatenoem amid+ a socledades horticolas e 



11. Jardins tem6ticos - estes epialkatam-se no cultivo de urn8 gama 
- l i i tada de plantas relacionadas ou morfologicamente semehantes ou 

plantas cultivadas p m  ilustrar um tema particular, geralmente em defesa 
d a e d u c w ,  cihcia, conmw eexibi@o p t i b h .  Incluem jardins de 
orquidea, rosa, azaltia, bambu e jardins de surulentas, ou jardins 
relaciondos a temas tais (~11110 etnobothica medicina, bonsai, topiaria. 
jardins de borbaleta, plantasmmhms e aqdticss. 
12 lardins commi&oi ~ jardim e n t e  pequenos e de recwreog 
1imhdiis;desenvolvidos p m  e por uma comunidade Iwal, visando a 
wtisfazer s u s  necessittadcg @culm, mm raxea@lo, educ-, 
c o ~ ~ ~ ~ ~ ~ h c Y r t i c u l t u r a e c u l r i v a L p l a s t a ~ m e d i c ~ s  
e de eutras plantas de vrrler-8mim. 

- 

Rewmmmte, apreoGupaFgoparacomomeioambienkmundiaIconduziu 
a um avango significativo na cooperag5o internacional nas quest&s de 
desenvolvimento e nos terns ambientais. Como parte di- foram desewolvidos 
sistemas intemacianais para guiar pabes na formulagib de mas p o l k a s  
nacionais e aloca@o de mmos para atingir metas tautto de desenvolvimento 
quanto dienhis .  Muim Wses sistemas in- &io relevantes para 
08 jardins W c o s  e p v h  vdiosos macanismas para e&imular e guiar o 
sw trabalho globalmente para consemm das planm. 

MI CONVENFAO SOBRE OIVERSIDAOE BtOLbGlCA (CDB) 

CONVENTION ON 
BIOLOGICAL DWERSITY s 

A comunidade mundial monheceu, atravts da Convengio das NagBes 
Unidas sobre Diversidade Biol6gica (United Nations Convention on Biological 
Diversity - CBD), os efeitos negativos da perda de biodiversidade na qualidade 
de vida e na sobrevivtncia da humanidade e da vida em geral neste planeta. Esta 
Convengfio entrou em vigor em dezembro de 1993, 18 meses depois que foi 
assinada na Convengfio das N q k s  Unidas em Educqio e Desenvolvimento 
(UNCED), no Rio de Janeiro, Brasil, em 1992. 

a7 



A ConvengBO visa a: 

conservar a divenidade bioldgica do mundo: 
promover o us0 mstentavel dos componentes da diversidade biol6gica; 
prover para o compartilhar eqiiitativo de beneficios do us0 da 
biodiversidade, incluindo o acesso MS recursos gen6ticos e a 
transferkncia de tecnologias pertinentes. 

~ ~ 0s jardins bo#nhm-est&o-desemjwhmdo um pa@ importante ao- 
almp estes Objetim. As mleg&s dos j&s boWm e a aplica@o de 
suasmdades  emdreascomo taxonomza, * pesquisa bothica, conservag80, 
p r o p a g a l j o e c u l t i v o c o n t r i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n a ~ ~ g o d a C D B .  
HBS tambem oferecem uma liga@~ principal entrea conseryw in situ e ex situ 
e ~ & e q i i e n t e m e n t e n v o l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j ~ ~ ~ s ~ ~  
eatrategias de biodiver de. Sea trabalho em autros setores, do 
desenvolvinmto de cultms novas pare agricultma e a desc&&a de novos 
mcdicamentos b a s d o s  em plantas, para &@, i l u m  o papel importante 
que eles podem f a m  implementando a Conven@o. 

Os jardins bot2nicos implementam a CDB de v&ios modos: 

Medldas gerajs para mnserv@io e Uso sustenthvel 
Chtribuindo com estratkgias nacionais de biodiversidade e desenvolvimento 
sustentavel (Artigo 6). 

Mentifb@oeMonitoramento 
Empmmkbmbalhosdetax~flaafstica,mven~,moni~ento 
e demais pesquisas botanicas (Artigo 7). 

Conserval;iioin* 
Contribuindo atravbs da indicqBO, dasenvolvimento. manutenCBo e 
administra@o de &eas protegidas, pesquisa em restam@o ambiental, 
recuperagtlo ou manejo de populag0es de plantas silvestres (Artigo 
8). 

c-m+asitu 
Desenvolvendo e mantendo c o l q h  de gemoplasma, inclusive bancos 
de sementes, bancos genacos a campo, colegies de tecido vegetal em 
cultura, programas de recuperqBo de e s w e s  ameagadas e bancos de 

- 
dadOS (Artigo 9). 
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Us0 msteut6ve-l dos componente de mverslaaae b1016gica 
ldentificando e desenvolvendo bioprospecqb de e s m e s  economicamente 
importantes para a horticultura comercial, silvicultura e agricultura 
(Altigo 10). 

Pesquisaetreinamento 
Empreendendo pesquisa em muitos campos pertinentes, como taxonomia, 
ecologia, bioquimica, ernobothica, educagio, horricultura, anatomia das 
plantas, biogeografia, e oferecendo oportunidades de treinamento e cursos 
sobre conservaqiio e disciplinas afins, com freqliEncia disponiveis a 
a p r e n h s  locais e estrangeiros (Amgo 12). 

Wuca@oecmm&&qh ~blica 
Promovendo a educaqib ptlblica e desenvolvendo a conscientizar$o 
ambiental, inclusive pgmm parapmover a compmmW ptlblica acem 
da biodiversidade, sua importfincia e os danos sofridos. Muitos jardins 
bothicos desempenham pap& importantes nos ensinos fundamentai e 
superim(Artig0 13). 

A c e s s o a ~ g e n t % c o s ( e ~ @ ~ d e b e & k i w )  
Jhenvolvendo a capacidade das instituigm que desenvolvem pesquisas 
em conservqiio da biodiversidade atravb da coleta de thons, apoio a 
pesquisas, equipamento,informa@o,k&amaoeininterc$mbiodeesp&~, 
assim como oferecendo acesso a seus bons recursos de conservaq2o da 
biodiversidade ammmada e administrada (Attigo 15). 

I toeadew.  
Tomando disp'veis as informqks sobre suas cole@es e o resultado de 
suas pesquisas acravRs de literaaua ja publicada ou inklita e tambkn abv& 
de bancos de dados acessfveis. Muitos jardins botinicos compartilham 
informagks sobre sum coleges (Artigo 17). 

~ ~ ~ c a e c i e n t i t k a  
Cooperando nas tinas cientlficas e tknicas, inclusive pesquisa conjunta e 
interchbio de pessoal (Artigo 18). 

A CDB 6 um regulamento internacional que faz a l i g q b  entre os p&s- 
membros. Suas obrigaqks esGo constantemente evoluindo, conforme novas 
dezisks s b  negociadas e legisla@ e politicas s b  adotadas e implementadas em 
nfvel nacional. A CBD tem um gmde impacto no modo como 05 jardins bothicos 
funcionam em todas as partes do mundo (consultar o Quadro 5 para ver de que 
modo os jardins botbicos podem responder ?I CBD). 
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QUADRO 5 
COMO OS JAROINS BOTANICOS POOEM RESPONOER A CONVENCAO SOBRC 
OIVERSIDAOE BlOldGlCA 

Desenvolver uma politica institutional com base M CDB e uma esWgia 
para sua impIementa@o no jardim. Isto vai assegurar que o melhor us0 
possivel s d  feito apartirdos recursos atuais e futures e que todas as a@es 
d o j a r d i m ~ ~ ~ c o l u i i z e n t e s c o m o e s p i r i t o e a l e t r a d a C ~ v ~ .  

Buscar dar publicidade B CDB e de sew objetivm para o pdblico, a fun de 
m e n t a r  a compreemb do valor da biodivenidade e da imprthcia da 
conserv* de plantas. 

TraballmrparaiaCDBemnivdnacionaleintemacionalpormeio 
outrasPartes, govmos e a r n  a Secretaria de- p&imdotrabalho 

daCDB. 

Consulte o Anexo 1 para uma listagem detalhada 

l@ CITES - CONVENGAO SOBRE COMfRClD INTERNACIONAL DE ESPtCIES 
DE FAUNA E FLORA SILVESTRES E M  EXTlNCAO 

A Conven@o s o h  Co&io IntemaCiOnal de BspBcies de Fauna e Flora 
S i v e s m  em Extm@o (Convention on International Trade in Endaagered Species 
of Wild Faunrm ancl Flora - CITES) foi estabelecida a fim de controlar o comkrcio 
intemacional de esptkies de fauna e flora em extin@o, ganhando foqa em 1975. 
A CITES permite o c o d ~ o  & esptkies (inclusive plantas), que ainda sejam 
passfveis de explora@o, @m previnindo que tal comkio n k  pmoque a sua 
extin@o. A Conven@o opera &nm do contcole de exprkiqEo e permiss50 de 
impom@o para especieS listadas em tF&s Apbdices (Quadro 6). 
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QUADRO 6 

APENOICES A CITES 

A@ndiceI 

Ap6ndice II 

Relaciona espBcies ameaeadas de extin@o; o comBrcio 
internacional destas espBcies 6 proibido. 
Relaciona espicies que, no momento, niio est50 ameqadas 
de extinego mas que podem vir a estar, se o comBrcio 
desconttolado continuar. fi permitido o comBrcio de material 
silvestre e artificialmente propagado desde que seja obtida 
uma licenea apropriada. 
Relaciona esphes localmente amwadas de extinqiio por 
explorapiio comercial e, portanto, sujeitas a comBrcio 
controlado em certos paises. 0 comBrcio internacional desk 
material requer uma licenea de expor@b do pais que listou 
as espkcies, ou um certificado de origem. 

ApWiceIII 

Cada naqzo-membro que adotou a ConvenFb B responsiivel por sua 
implementapiio, inclusive pela escolha das Autoridades Administrativas e 
Cientificas. E um dever da Autoridade Administrativa estabelecer uma estrat6gia 
para o controle e utiliza@o de todas as plantas confiscadas. 

Os jardins botlnicos t&m um papel central no aperfeigoamento da 
implementa@o e da conscientiza@o da CITES. Podem proteger tzkons amqados 
de extin@o pela explorapiio comercial ilegal ou niio sustentiivel de muitos modos 
diferentes, porBm complementares. 

Os jardins bothicos podem: 

. registrar-se como uma instituiego cientifica com Autoridade 
Administrativa da CITES; 

. oferecer aconselhamento e treinamento is Autoridades Administrativas 
e Cientificas da CITES de seu pais, is autoridades legais e alfandegtkias; 

. agir como centros de protqiio ao material confiscado pelas autoridades 
estatutfias; 

. servir de exemplo ao pdblico, fixando padr6es Bticos para sua pr6pria 
conduta ao colecionar, exibir e usar plantas; 

. desenvolver e implantar programas de conscientiza@o pdblica sobre a 
CITFS. 

Consulte o Anexo 2 para uma listagem detalhada 



lh4 CONVENFAO DAS NAFOES UNIOAS SOBRE MUDANFA CLltdATlCA- ~ 
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A Conven@o das Nq&s Unidas sobre Mudanp C W c a  de 1992 C um 
acordo intemacional-&envolGdo em reswsta & pre&upag& de que ativhdes 
humanas es% mudando as c o n d i e  basicas que permitiram existisse vi& na 
Terra e arriscam alterar o clima global. Entre as conseqiiL%nch esperadas, mt& 
um aumento na temperatura M a  da superficie &Terra e mudanp nos padr6m 
climaticos mundiais. &sa mudan@ c W c a  a f e W  as florestas, a agricultura , 
a seguraqa dos alimentos, a diversidade biol6gica e a &&a dos acossi&emas. 

0 objetivo e - d a  Convene estd@m c w  de g8s do 
efeito k u f a  na atmosfera e prevenir mais intde&ncia humana no sis- 
c W c o .  Seu nivel deve permitkque os ccossistemas se n&wdmente 
&mudamp noclima, assegurarque aproduqh de a h m t o s  nLi0 mjaaumqada 
e permitir que o desenvolvimento ecotfamico p s i @  de modo sustedvel. A 
ConvenGHo expde compromissos (Artig Partes 
contratantes, e hB um papel para os j d n s  udarem 
seus pdses a cumprir wses compmtnissos. 

- 

Jardins bovanicos form estabelecidos para: 

cooperar e tmbalhar com outras institui@es no sentido de monitorar e 
avaliar o impact0 da mudanca clidtica na biodiv-, 
disseminar infomq80 peitinente sobre climas e mu- cWticas, 
no h6ito da pr6pria Convenqio, para o~tras institui@s e para o 
p6blico em geral; 
desenvolver e implementarprogramas de conscie#ha@a educational 
e@lica a m p i t o  da mudanpclirmIticae .was efeiw rn dade 
e aa su&xmdilidade global, 
ajustatsuastarefasdiadaspanrrt l l segurarque~em~~de 
uma redu@o da sua a i d  contribui@o 80 efeito estufa ou hs altas 
quantidades de g8s carb8nico na atmosfera da Terra 

1.65 CONVENFAO SOBRE PROTECAO DO PATRIM6NIO CULTURAL E NATURAL DO MUNDO 

A Conven$b sobre Protegio do Patrimanio Cultural e Natural do M u n ~  
(popularmente conhecida como Conven@o sobre o Pahimbio Mundial) surgiu 
de um encontro da UNESCO em 1972. Nasceu de uma necessidade de estimular 
a cooper* internacional no sentido de proteger e preservar o patrim6nio 
cultural e natural do mundo para esta e para as pr6ximas geraqh. 



~~ 

A ConvenGb define quais os tipos de sftios naturais e culturais que 
podem ser indicados para inscriGBo na Lista do Patrimbnio Mundial. A 
autenticidade e integridade do sitio e o modo como 6 protegido e administrado 
s b  muito importantes. 0 beneficio para as b a s  que sBo inclufdas na Lista do 
Patrimbnio Mundial 6 o apoio disponivel para a comunidade internacional 
pmteger, conservare apresentar o patrimbnio fiundial, como tarnb6m um perfil 
pfiblico intensificado da kea. 0 primeiro jardim bothico designado como 
Patrimbnio Mundial foi o Jardim Bot8nico da Universidade de Padua, Itdia, em 
1997. ~~ 

- - ~  - 

Os jardins bothicos podem apoiar essa Convenfio de v&ios modos. 

Soli& inclussh na Lista do Patrim8nio Mundial. 
Promover e apoiar candidaturas para sitios naturais e cultuaio a serem 
inclufdoa na Lista 
~ ~ ~ ~ e r i a p a r a n e u t r a l i z a r p e r i g o s q o e ~ ~ ~ o ~ a n i o  
natural e cultural. 
Desenvolver materiais educacionais, empreender atividades que 
atmentern o conl-iecimenta e o respeit0 por sitios de impodncia paa- 
o patrimbnio cultural e natural e apoiar os objetivos da CcmvenGSo. 
Empreender a preparaqiio de invenbkiw da diversidade de plantas e 
mt*ls info-* s o h  ouec~s sftiw inclufdos na "Lista do Patrimbnio 
h l u m t i a l .  

- 

, CONVENCAO SOBRE AS TERRAS OMIDAS 

--- 
~ M I U ~ w J N l D E  

~~~~~~~ 

,I.**hrnRI) 

A Conwen* s o h  as  terra^ timidas @opularmente cofihecida como a 
ConveqAo de Rams@ dum tratad~ Wmacional que pro* estruhua para uma 
aFg0 nacional e coopera@io internadond para aconservaqao o us0 inteligente- 
das tern e de sew recursbs. &sin& em 1971 e em vigor desde 1975, 
a Conven@o originahente foi orgmizada para proteger os habitats das terras 
tfmidas para a conma@o de aves aqu8ticas. Ela agora ampliov seu escopo 
para cobrir todos os aspectOS da conservqH0 das terras h i d a s ,  seu USO-- 
inteligente e sua i m p r t b c i a  para a conservqBo da biodiversidade. A 
Convengilo tambkm reconhece o bem-estar das comunidades humanas- ~ 

sustentadas pelw ecossistemas das term bidas. 

- 

- _ _ _  - 



Trabalhar em parceria com outfas instituig&s a fim de administrar e 
restaurar Areas locais e regionais das tern hidas. 
Pesquisar conservqb, cultivo e biologia de plantas tquilticas e outm 
plantas das terras iunidas. que estejam ameapdas. 
Conscienhr o @ b b  da importhcia dos habitats das remas ~Mdas  
atntvbs de programas e atividades educacionais. 

% 

1.8.7 AGENDA 21: PROGRAMA DE Af$O PARA 0 DESENVOLVIMEHTO SUS 

A A % e n d a 2 1 f ~ ~ p l a n a p a c d u m a ~ ~ g l o b a l a ~ d e e n o o r a j a r  
cooperaqgo entre nKbs ,  enquanto elas apdiam a &si* para uma vida 
sustentavel na Term. A convicc$o central d de que tdos OB p'sm podem 
proteger o meio ambiente, enquanto, a0 memo tempo, apwimentam o 
cxscimmto. 

A Agenda se constitui em um projpma de afao independem que foi 
adotado por mais de 138 governos na "Conferhcia da Terra" em 1992. Embra 
falte ti Agenda a foqa do direito intemacional, a ado@o do mto vem corn uma 
forte obriga@o moral para assegurar a implementaw de suas mmt6gias. A 
implementa@o da Agenda 6 
em todos os niveis, atraves de estrat6gias n a c i o ~  
procedimentos. Organhag 
para contribuir com este esfom; nma p 
envolvimento &YO das orgmizaigks nil0 sov 
stto encorajadas. 

Crucial implemenkqb efetiva dos objetivos c paWw aceltas pelos 
govemos em tabs as keas da Agenda 21 sa-6 o compromissu c envolvimento 
g e n u h  de tdos  os institntos e grupos sociais, inclusive dos j 

Os jardins botfinicos podem referir-se Bs quam &reas principais m@adas 
na Agenda 21 de v6rios modos. 

SEFAO I 

Prover e promover oportunidades para empreendimentos de menor 
escala e apoiar os neg6cios locais e servicos para melhorar o padrgo 
de vida das pessoas em suas comunidades (Capitdos 2 e 30). 
Incorporatetemasdedesenvolvimentonosprogramas&jardinsbotgnicos 
e de educa@io (Capitulos 2 e 4). 

OIHENSOES SOCIAIS E ECONaMlCAS 
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Prover treinamento para os membros da comunidade, professores e 
pessoal dos jardins bothicos para aumentar a compreensb de temas 
e desenvolvimento local e global (Capitulos 3-5). 
Desenvolver e implementar programas de ajuda 1 comunidade que 
capacitem a comunidade para combater a pobrezae alcangar meio de 
vida sustentilvel (Capftulos 3 e 6). 

SECAO II CONSERVACAO E AOMINISTRA A0 
DE RECURSOS PARA OESENVO E VIMENTO 

D e s e n v o l v e r s a c i e d a d e s w m ~ ~ ~ ~ e c o m a c o m u n i d a d e p a r a  
administrarrecursos locais e restabelecer kas  degradadas (Capitutos 11 e 
Izy 
Promover sistemas de meio de vida sustentlweis ou altemativos em 
hm fr6geis (Capftulo 12). 
Prover apoio para o turismo voltado para a natureza que opere de uma 
maneira auto-sustenthe1 (capitula 13). 
Avaliar e identificar o potencial de implicq6es econ8micas e sociais, 
os beneffcios da conservagiio e do us0 sustentdvel dos recursos 
biol6gicos locais (Capftulo 15). 

SECAO 

SEFAO 
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111 FORTALECEHDO 0 PAPEL OE GRAllDES GRUPOS 

Trabalhar com o govern, empresas e indfistrias, com a comunidade 
cientlfica e %n016gica, com organizagm n80 governamentais, com 
o pdblico em geral e comunidades locais para fortalecer a 
participagto deles no desenvolvimento su6tentilvel (Capftulos 23-32). 
Melhorar a comunica@o B a coopeqilo entre a comunidade cientifica, 
respodveis par k i d s  e o  p~%liw em geml (Capffulos 23-32). 

I IV MElOS E IMPLEMENTAi$S 

Prover e promover educagib, comcienk@o pcblica e kinamento 
como meios de implementat' a Agenda 21 (Capftulo 36). 
Incmpom educqlio em sustentabilidade em programas e atividades 
para ensinar temas locais, nacionais e globais e desenvolver valores, 
atitudes e habilidades para motivar e capacitar as pessoas a viverem 
sustentavelmente no ambiente natural e social. 

Consultax Anexo 3 para uma listagem detalhada 



IM PLAN0 GLOBAL DE ACAO PARA A CONSERVACAO E U T l L l Z A ~ A O  SUSTENTAVEL 
DE RECURSOS GENETICOS DE PLANTAS PARA ALIMENTACAO E AGRICULTURA 

0 Plano Global de A $ b  para a Conserva@o e Utiliza@o Sustenthvel de 
R~CU~SQS GenBticos de Plantas para Alimentaqb e Agricultura foi criado em 
1996, em uma Conferencia T h i c a  Internacional sobre Recursos Gen6ticos de 
Plantas em Leipzig, Alemanha, e desenvolvida pela Organb@o das N q & s  
Unidas para AlimentagiXo e Agricultura (FAO). 

Os principais objetivos do mano Global de A q b  da FAO Sao: 

assegurar a ~ ~ L W W @ O  dos IWUIFQS g&os vegetais para aljmenta@o 
eagricul~annoumabasepamagaran~~taq 
pmmover o us0 mtenthvel dos recllfsos gdticai  vegctais pam 
ahna&@o e agriculttua, estimular o desenvolvimento e I-&& a fome e 
a pobreza; 
promover o compadhamento just0 e qiiitativo dos beneK& muitantes 
do us0 dos mursos genBticos vegetais; 
ajudar paks e institui@es a identificarem as priorkhk para a@o; 

= foaalecerosprogramase~s~n~ein~n~acapacidadeinstitucional 
FAO. 1996). 

EssePlano 6 u m m  eStltllradOre um -para-;* 
p v i b c i e  aliment0 s u f i c i e n t e p a r a ~ t a r a s ~ d o m u n d o d u m t e  este 
skulo. h 1983, aCc&&na ‘ a d a P A O e s t a b e l e c e u a C o m i s s a a ~ ~ t a l  
sobre Recursos Gen&cos Vegetais e adotou um hpmmdimmto In&.rnacional 
independente para Recursos GenBticos Vegetais, a fim de promover esfoqos 
internacionais para s u a m @ .  A luz da UIB, o Empreendimerno Entemacional 
esta agora sendo revisto, pnque, originahem, mmkaa ’ 06 recurm gen6tios 
c o m o h ~ c o m u m d e t o d a s a s p e s s o a s e a p o i a v a a l i v r e ~ N ~ ~ e s ~  
empmcesso afimdeharmonizaro Empreendvne ‘ nto com a CDB, que reconhem 

o acess0 a munos gen&icos depende dos govemos nacionais. 
Os jardins botgnicos s b  conhecidos por terem um papel de destaque na 

implementapio do Plano Global de A@o. 0 Plano observa que os jardins 
bothicos siio importantes para a conserva@o de recursos genkticos atraves 
da manuten@o de colq&s vivas, bancos de sementes e colq&s in vitro (FAO 
1996). AlBm disso, mostra que espicies de importiincia medicinal e ornamental, 
assim como os recursos gen6ticos de plantas para alimentaqb e agricultura 

mbemnianacionalosrecursosgen&icmedechqueaautoridade que- 
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(POWA), de significaqgo essencialmente local, sSo muitas vezes mais 
representah nas colqiks de jardins botbicos do que em colqkes tradicionais 
da PGRFA. A importhcia de incluir jardins botfmicos e arboretOS em programas 
regionais de conserva@o ex situ da PGRFA tamMm tem sido d p d a .  

IM LEGISLAFA0 NACIONAL SOBRE COMSERVAFAO, PROTEFAO AMBIEMTAL, 
AREAS PROTEGIOAS E US0 SUSTENTAVEL ~~ - 



em politicas existentes; 
m j a r e  ajudar o u t m a a q x k a s  leis, e&xnbhannp&kelcsmmmw 
pnstar servipos enquanto autoridades cientificas para as convenms 
inhmmzionaiscomoa~,  
desenvolver metodologias para p6r em prfitica a conwrvq2o em 
escala nacional.; 
prover lideranpa no desenvolvimento de politicas internacionais e 
mveq6essobremeioambiente , sus tentab i l idadce~~dep~ ,  
tminar autoridades govemamentais, como, por exemplo, os . 
fimcionsriosde , M x s a s w l l l t o 6 d a ~ ,  
criar mn~ientim$o mbre o papel do ptiblica na implementqlio da 
k@sh$ionacional sobre pmte@o da biodiversidade e do meio ambiente. 

1.7 DEFIWINDO A WlSSAO DO JARDIM BOT&NlCO 
EM NlWEL INDlVlOUAl 

Os jardins bothicos siio encorajados para que desenvolvam as suas 
respostas individuais a estas Nonnas Internacionais. Nenbum jrrrdim bothico 
poder6 implementar mais do que uma @20 das prioridades e cr(~6es eswadas 
no documento. Podrn, isso n2o deverh impedir que qualquer jardim bothim 
busque maximizar e incrementar as suas fungbs individuais na conserva@o e 
identifique as suas prioridades e a escda de sua% tarefas e r%fipcmsabilidades. 
Se eles ainda n k  o fizeram, os jardins bot%nicos s h  memajjadoar a incorpm 
um compromisso a long0 prazo de desenvolver um papel ligndo conma@o 
na missiio e admkha@ o do jardim, e buscar ou desigtm qui%isque!r recursos 
que sejam necessiirias para alcanpar esta miss20 dentro de um sistema de 
impIernenk@o cuidadosmente Nmejado. 

Um dos objetivos principais de um jardim bothico pode ser alcangar a 
conservq5o da flora da sua pr6pria regi5o. Aqks significativaS neste tema 
variam da pesquisa cientllica colabora@o corn grupos das comunidade lwais 
em pro@lio e mtam@o de habitats. Eles geralmente @m de adotar uma escala 
que seja local e que se destine hs necessidades locais. Jardins bat4lniCos distintos 
precisam adotar prioridades e foco geogrBfico distintos, de acordo com seu 
tarnanho, recursos, escala de opera@es, missiio e tarefas priorithias ou 
responsabilidades disponfveis para elm. A miss20 deles tamMrn pode estender- 
se ao apoio e colaborapiio com jardins bot$nicos de outros lugares e com outras 
instituiqks do mundo, especialmente em regiaes onde os recursos para 
conservap2o de plantas s50 poucos, como em pdses ricos ern diversidade 
biol6gica. 

A polftica de c o l q h  da instituig5o deveria refletir bern de perto o seu 
papel, de modo a definir que as c o l e s  de plantas mantidas est50 claramente 
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em defesa da realizaciio da miss50 do jardim. Esta politica tamEm pode ser 
definida em rela@o ao trabalho de outras institui@es, por exemplo, assegurando 
que pap6is e responsabilidades =jam distribuidos e compartilhados entre vivios 
jardins bothicos e outras institui@es congheres de uma regiiio, para evitar a 
duplicqb e prevenir falhas. Colaborqb e cmrdenaqiio s b  palavras-chaves 
neste contexto. 

__ 1 .U CONSTRUINDO E SUSTENTAWDO A INSTlTUlFAO 

Uma das ameacas para os jardins bothicos 6 a sustentabilidade da 
instituit$o. Os recursos financeiros do setor p6blico para o funcionamento dos 
jardins bothicos e de outras organiza@es pfiblicas est20 sendo reduzidos e h6 
uma competi@o crescente para o apoio privado e doq6es em muitos paises. 
Como conseqii&cia, o apoio para as fun@es fundamentah dos jardins bothicos 
pode ser reduzido, e algumas instituiw acham que 6 cada vez mais dificil 
funcionarem como efetivas instituiciks cientfficas, educacionais e orientadas 
para conserva@o. 

15 vital construir e sustentar a instituigso e, para trazer A tona temas 
contemporbeos, muitos jardins botbicos est% remodelando-se eles pr6prios 
e as suas operagks, para refletir o tempo em que vivemos e assegurar sua 
importfincia no futuro. NSo s50 apenas os jardins.bothicos mais antigos que 
estiio enfrentando estes desafios continuos, mas tambtm os novos jardins 
bothicos que esm sendo desenvolvidos em todo o mundo. 

Os jardins bothicos deveriam pmurar provar a sua importfincia na 
conservqiio do patrim6No natural e cultural e a sua importhcia comoinstitui@es 
nacionais para a ciencia, culhlra, educa@o, recreqb e turismo. Para promover 
a institui@a e assegurar o entendimento de sua relevhcia na sociedade 
contemporhea, os jardins botbicos devem: 

ser parte de umarede de organim$es nacional ou regional apropriada; 
pracurar o u m  modos de ampliar a sua base financeira, 
trabalhar com novos s6cios fora da instituigiIo; 
empreender trabalhos de contexto ecol6gico e s6cioeConi3mico; 
identificar foreas e beneficios e comunicClos aos responshveis ou 

mantenedores. 

0 planejamento p m p i o n a  a base para a administrag0 e para o b i t o  
fnturo dos jardins botiinicos. Ele ajuda os jardins bothicos a prepararem-se e 
anteciparem-se para tendtscias fhturas que podem estar altm de seu controle. 
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mcm usso, a documenkqk dos planos dhum valioso instnunento para promover 
os jardins botbicos dentro e fora da institui@o. Os jardins botbicos deveriam 
trabalhar com o seu quadro de pessoal, desenvolvendo planos estratkgicos, 
politicas institucionais e de negkios, para assegurar que tenham m a  vis% 
Clara, uma miss80 e objetivos realisticos. Como parte deste processo, as 
prioridades precisam ser definidas, recmos identificados e fraquez,as assinaladas, 
de maneira a ajudar a alcanpr a finalidade do jardim. 

0 valor da equipe que constr6i e sustenta uma institui@o nunca deveria 
ser subestimado. 0 pessoal dos jardins botbicos confronta-se corn novos 
desafos e novos pap& e 6 essencial que aqueles tenham uma boa pritica de 
comunica@o dentro da institui@o e ap6iem e capacitem seu pessoal atravds de 
treinamento e desenvolvimento de habilidades e conheckento, assegurando o 
seu envolvimento em todos os niveis de planejamento e tomada de decis6es. 



SECAO 2 

A PRATICA DA CONSERVACAO - 

Esta sqio esbqa a pratica e as priondades os jardins botbicos. 
Realp a importhcia dos jardins botsnicos como o muim ' ' to do mundo 
para o cultivo e conma@ de detenninadas especies de e sugere 
caminhos pelos quais as a@es dos jardins botanicas palem mr &rigidas para a 
conserra@o da biodiversidade intepada (promovendq comb ine  e utilizando 
as t&Nw ex situ e in si&). Aqui se consideram as ccintcibui@es que os jardins 
bothicos podem dar a conserv+ e a0 us0 sustenhi  dm phtas ,  atravks 
de pesquisas e atividades educacionais, e tamMm se sulgerem os meios pelos 
quais a coopera@o e a comunica@o podem aumentar e multiplicar este esfoqo, 
ao estabelecer ou fortalemr parcerias colaborativas. Alhdisso, sugere maneiras 
pelas quais os jardins W c o s  podem tornar-se os m e K i  modeIos para a 
pdtica ambiental, atravks de suas pdprias politicas e priikas, corn o objetivo 
de promover a sustentabilidade e conscii?ncia ambiental para o p~blico em geral. 

2.2 ESTRATEGIAS NAC!ONAIS 
PARA CONSERVAFAO DA BlOOlVERSlDADE 

Jardins botbicos podem desempenhar pap& importantes na ajuda ao 
desenvolvimento e implementaG8o de estratkgias, planos e programas nacionais 
para a con9ervaqio da diversidade biol6gica e seu us0 sustentivel. Eles podem 
dar conselhos especializados, dados, informagies, assistencia prhtica e 
colaboraG8o na criaS5o de tais planos nacionais. Ap6s seu completo 
desenvolvimento, os jardins botlnicos podem estar entre as principais 
instituiG6es envolvidas na implantaGFio de estratkgias de conservag5o e em 
qualquer process0 de revis8o e atualizaGio de tais estratkgias para monitorar o 
progress0 feito em sua implantaplo. 

Os jardins botinicos devem: 

i) identificar was funqBcs particulares no sentido de apoiar a 
prepara@io de estratkgias nacionais para a conservaqb da 
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I biodiversidade e para o us0 sustentivd de mursos vegetais; 
procurar participar de processos e consultas nacionais ernpreendidos 
como parte da preparaGBo de estrat6gias de conservaG2o da 
biodivenidade nacional; 

iii) proporcionar dados, conselhos e outras formas de assisdncia 
hs autoridades que buscam desenvolver estratkgias nacionais; 

iv) assegurar que todo o pessoal da instituiGPo esteja atento e 
envolvido e contribuindo para as apreciq6es a serem incluidas em 

~~ quglquer estratkgia local? regional ou nacio@,pFa aqual o ja@& 
bothico contribua; 

v) encorajar aqueles corn quem trabalham para que se envolvam nesse 
planejamento estmtkgico para a conserva@o da bidversi-, 

vi) procurar participar do desenvolvimento de estratkgias de 
conservagb em d v d  local, voltadas para o us0 da conservaG2o e 
da sustentabilidade da biodiversidade em suas prbprias regi6es, 
corn organiza@es e/ou grupos comunitsrios; 

vii) integrar suas atividades e planos para o futuro a mas estmt6gias, 
garantindo que o trabalho da institui@o esteja envolvido em sua 
implantago em todos os nfveis apmpriados; 

vi$ apoiar, ajudar e encorajar, at6 onde for possfvel, instituipbes- 
colaboradoras e parcerias, nacionais e intemacionais, para permitir 
que sejam tIio efetivos quanto possam M contribui~b a0 desenvol- 
vimento de estmt&gias de conservq% da biodiversidade. 

ii) 

~ 

~ - 

2.3 IOENTlFlCA~kO E MONITORAMENTO _ _  

0 conhecime.nto sobre a biodiversidade no mundo 15 fundamental para a 
conserva@o. A identificagb e o monitoramento envolvem a geraqb de dados 
novos, a coleta de S o m a @ ~  existente e a garantia de que toda a informaG2o 
seja acessivel e utilizavel para conservar a biodivwidade. Os jardins botbicos, 
junto corn os parques nacionais, museus, universidades e herbztrios, estPo 
frqlkntemente entre os pincipais armazenadores de dados, &nicas e colq6es 
de diversidade biol6gica. em seus pafses. Estes podem incluir colecaes de 
espcCimes vivos, sementes e outms pmpfigdos, espkimes de h&o e outros 
materiais, como cole@es conservadas em meio lfquido, tecidos, amostras de 
madeira e artefatos etnobot&icos. Por raz6es bist6ricas. alms grandes jardins 
bothicos, em tcdo o rnundo, contem vastas colq6es e muito conhecimnto 

~ acerca da biodiversidade de outros paise$ e regi6es. 
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JS jarmn~ wtanicos devem: 

buscar assegurar que suas cole@es, dados e pericias sejam 
disponibiliiados e utilizados no maior grau possivel para apoiar a 
identifica@o e o monitommento da diversidade biol6gica pel0 mundo, 

ii) msegurar que acmm apropriado as suas dqb seja dado hqueles 
que.busmmuW-lasparapmpc%itosde 

mJ m t e r  e organizar dados derivada de ativ 
monitoramento. empreendidas pel0 jardfm 
que taLs dados sejam dv- e 
U-, 

r )  trabaW,ondepossfveI,aiimdeajudarna 
dediressidadebioM&adevantesparaa 

. I  buscar mmitorar e identificar divers 
amewada, especialmente em suas regicie;s &vas, incluindo sua 
distribuiw, s~oius atual, a m q a s  &s e p&&iais e a neeessatia 
aQ8o de recupera@o; 

vi) inchu - e inirementar as j6 existentes - n o w  de@es de espkimm 
bothicos nas suas colegi5es vivas, herbtbios e museus, onde tais 
amostraspodemapoiaraidentifica@oemonikmmntodadiversidade 
biol6gica, 80 mesmo tempo assegurando que tab arividades de coleta 
niloameacerndemaneiranenhumaadi 
sobrevivikia em seu habitat natural, 

vii) envolver-se na prepara@o de Floras, 
chaves e manuais de identificagb, 
publicagCk &tefer&aciaque ajudemna 
e recupyb da diveasklade das p1anta.y 

viii) estar envolvidos na identifiayilo e monitoramento da dirersidade 
das platas  em todos os nfveis, inclusive eeptkies, habitats e as 
i n t e r e s  e processos relacipnados B manuten@o da diversidade 
biol6gica. 

2.4 CONSERVAl# INTEGRADA 

A conservqilo da biodiversidade bem sucedida edge uma vasta gama de 
habilidades, gcnicas e pdticas atuais, que, muitas vezes, representam uma 
mistura complexa de quest&% biol6gicas, econamicas e sociol6gicas. A 
conservaQ8o da biodiversidade tamb6m precisa agir em vzkios niveis de 
organizqiio biokigica, desde genes e alelos, individuos, populaq%s e espkies, 
a ecossistemas inteiros, preservando nHo apenas os componentes de 
biodiversidade, mas tamb6m as inteqks entre eles. 
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A conservaqio da biodiversidade niio pode ser efetivamente realizada 
por uma instituigio ou setor que trabalhe s6. Os desafios que enfrenta a 
sobrevivencia biol6gica requerem que toda ferramenta ?I mro seja usada, 
escolhendo a combina@o certa para se ajustar as necessidades particulares de 
cada popula@o, eswie ,  comunidade de plantas e os habitats naturais nos 
quais crescem. Esta abordagem multidisciplinar de conservagio de plantas foi 
denominada “conserva@o integrada”. 

A pmissa  hdamenhl  das estrat6gia.s da mnsewagEo integrada 6 que ~ 

sqcolaboradow e &vm envolver uma extqnsagarpa de-es~.ialistw ~ 

e disciplinas t6cnicas e cientificas. Metodologias de conserva@o integrada 
combinam recursos de gerenciamento da terra e do habitat, pesquisa biol6gica, 
gerenciamento de infoma@o e de banco de dados, repmdu@o e cultivo (ex 
situ). 

Uma m o a  de conserva@ efetiva precisa do envolvimento de todos 
aqueles que tth infl&ncia nas eswie de modo a ter &do. Entilo, uma dentre as 
outras premissas fundamentais da conservaqro integrada 6 a integraqHo de 
todos os respons6veis, tais como o governo, a indfistria, as agencias niio 
governamentais e a comunidade. 

A Conven@o sobre. Diversidade Biol6gica (CDB) destaca a importincia 
da conservagiio integrada da diversidade biol6gica quando acentua que as 
tthicas de conservq0 usadas deveriam ser complementarek (consulte o Anexo 
4 para uma lista de tknicas de conservagio integrada). Estrategias de 
conservqlio integrada para plantas silvestres t&m envolvido principalmente o 
desenvolvimento e a implementa@o de planos e programas de muperqio de 
es@es. &tes freqlientemente consideram una combina@ de avaliagiio in 
situ de popula@es de plantas, monitoramento de seu stafus de conservqio.e_-- 
as camas atuais ou passadas de sua deteriora@io e o  planejamento de prioridades 
fuflu;ls, possibilitando assim a sna recupeqHo. Medidas de recupera@o incluem 
pmtegio de terms, gerenciamento dou restauqZio do habitat, programas de 
cultivo e reintrodu@o en situ e programas de educa@o Mblka. Os programas 
de desenvolvimento da conservq0 integrada basearam-se principalmente em 
eshat6gias inovadoras de uso da terra, incluindo reservas da biosfera, h a s  da 
con.%%vq%o multi-uso, mas-tampro dentro dos limites de &ea protegida e 
tan- outras propostas. 

Os jardins bothicos foram criados para empreender muitas atividades de 
consemaqro integrada e ja deseppenham pap6is de destaque em pesquisa 
botgnica, recuperagio de espkies. monitoramento e restaura@o de ecossistemas, 
biopmspec@o e inventhios flon‘sticos, reintrodqro e desenvolvimento de 

- -  

sistemas de us0 sustentavel pararecursos de plantas silvestres, 
biologia da conservaqiio, administraqb das colegies vivas, 
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us jarurns wwicos devem: 

i) assegurar que as atividades de conserva@o empreendidas sejam 
l e v a d a s a c a b o d e n t r o d o c o n t e x ~ d a s p r i o r i d i a d e s e ~ ~ d a ~ ~  

U) delinear e dar assisthcia B realizapao ou avaliapHo de projetos- 
modelo e demonstrativos de conservaG8o integrada, de modo a 
ajudar no estabelecimento e no desenvolvimento de ferramen- 
tas, e metodologias e na identificaGIo de problemas e riscos em 
potencial; 

iii) pvw- atwkadapamaprioritiza@o,wk@o,estabelecimento 
e gerenciamento de projetos de conservapgo integra& que envolvam 
espkies ameaGadas, em especial aquelas de impomcia econ8mica; 

iv) apoiar e buscar fortalecer as redes nacionds e internacionais de 
organizqh  e individuos envolvidos na conserva@o integrada da 
diversidade biol6gica; 

v) prover conselho e orientapio relevantes B Secretaria da CDB e a 
outras partes, no que se refere aos objetivas, m6todos, viabilidade e 
pr6tica da conservaqao integrada de plantas; 

vi) buscar desenvolver estreitas parcerias cooperativas com outras 
instituiGks e organizaqBes envolvidas na conserva@to d e  plantas, 
incluindo Areas protegidas, reservas da biosfera, outros jardins 
botgnicos, comunidades locais, aggncias 
departamentos de silvicultura, satide, edu 
agricultura, sejam em universidades ou outms Wares; 

I) documentar e administrar informqHo de d o  efetivo, a fun de apoiar 
atividades de comervqio integrada, 

viii) assegurar que suas atividades de conservaw das plantas estejam 
totalmente integradas com atividades apropria\clrts de conservqSo 
animal e do ecossistema. 

integmda; 

ConservaGBo in situ ou local define-se como a conservaGBo da 
biodiversidade dentro dos ecossistemas e habitats naturais. No atso das plantas 
cultivadas, a conservaGio in situ C quando elas d o  conservadas nos locais 
on& se desenvolveram e foram utilizadas (consulte a Se@o 2.8). 

0 objetivo da conservaptio in situ 6 permitir e propiciar que a 
bicdiversidade se mantenha dentro do context0 do ecossistem no qual C achada. 
No cas0 de plantas cultivadas, isto incluild sua habilidade para sustentar-se 



atrav& de autc-reprcdu@o e ter potencial para evolu@o continuada. ~ 

Muitos jardins botanicos siio praticantes daconserva@ in situ, mantendo 
ou administrando reservas naturais, h a s  de vegetaeo natural ou trabalhando 
eskitamente junto corn administradores de parques nacionais de outras 6rea.s 
protegidas, Mais de 400 jardins botgnicos pel0 mundo informam ao BGCI que 
administram h a s  de vegeta@o natural ou t&m has naturais dentro dos seus 
limites. Os jardins botanicos e m  habilidades e recmos especiais para apoiar a 
conservaqb in situ, inclusive coleq6es de referencia e bibliotecas que ap6iam a- 
pesquisa botanica e ainda instalage de viveiros e dress de cultivo que d o  
importantes para a restaura@o de habitats, projetos de reintrodqHo e 
revegeta@o. 

~~ - ~ - ~ ~ - ~ ~  - ~~~~ ~~ I- 

Os jardins bothicos devem: 

i) apoiaraimplenmta@odepmedbsm para a-e gemciamento 
de emssistemas naturais, 

3) colabolarwm aghcias nacionais eregi&s de gaenciamento da terra, 
instituiC;ks e organiza@es pdblicas e privadas, comunidades locais 
e outros responsaveis envolvidos na conservaggo de &ea protegida- - 

e de ecossistema natural; 
iii) integrar s w  atividades de conservagto ensitu em defesa dacon.wva$io 

in si&, visando a manter populaq6es vihveis de espCcies em 
habitats naturais; 

iv) procuTarbabilitarseupessoalem~l*aeemgenCti~deconservllFb; 
empreender ou participar de programas cujo objetivo C conservar a ~ 

diversidade de esp6cies in situ, inclusive programas de recupera@o 
de qttcies, restaura@o de habitats, mtrole de espkcies de plantas 
invasoras e o gerenciarnento das popula@es e ecossistemas; 

vi) desenvolver programas de pesquisa apropriadas que apdiem a 
consemagb in situ, incluindo biologia de conservqiio. ecologia de 
re$taura@o, horticultura, g e t i c a  de populqfies, taxonomia, controle 
de espdcies invasoras, pragas e doenqas, inventhkio da flora e 
identificagao do grau de a m w a  das eswies; 

vii) promover a conscientizagiXo pdblica acerca da importanciada 
conservag&o in situ; 

viii) desenvolver e apoiar estrat6gias e programas apropriados para a 
wnservqiio da biodiversidade nos sftim dominados pel0 homem, 

ix) envolver-se no aconselhamento dos fmuladores de politicas sobre - - - - 
o planejamento e implementa@o de conserva@o in situ e de po1ftica.c- ~ - ~ 

v) 

_. -_ 

nos quais se encontram muitos jardins bothicm; - 

- . .__. 



agkias, planos e prioridades para sua pr6pria re$% ou pais; 
@ apoiar e dar conselhos a empreendimentos locais para que usem 

mursos de plantas silvestres de habitats selvagens de modo 
sustendvel, particularmente onde os especialisus dos jardins 
bothicos podem ser usados a fim de desenvolver m6todos para 
reduzir a pressio sobre os recursos biol&gicos in situ, atrav6s do 
cultivo e de ouhos meios de propagm. 

2.6 C O N S E R V A ~ ~ O  EX siru 
A conservqfio ex situ 6 mnhecida como uma das mais importantes 

ferramentas de conserv+ da biodiversidade dispontveis aos jardins botAniw. 
A Estrat6gia de Conservqa para Jardins Boh~icos declara: "0 prop6sito da 
conserva@o ex situ 6 prover custMi pro@.%ora. S6 6 justifidvet sendo pmte de 
uma estratkgia de conserva@o global para garantir que as eswies,  enfim, 
sobrevivam no seu habitat. %U papel deveria ser visto como um meio para um 
tim, n h  CMM) um funem si mesmo: como uma fonte de materkdpamreintrcdu@o 
em habitats danificados e aumento das populqks como parte do gerenciamento 
do ecossistema; para pesquisa e educaGfio; para a selqfio de material com vistas 
B introdu~80 no &rcio de plantas, na agriculhua, na jardinagem e na silviculaua 
locais etc. Outro papel I? deslocar a press&o sofrida pelas p o p u ~ s  de habitat 
silvestres para as plantas que provavelmente s i b  de interesse para cientistas, 
horticultom comerciais, colecionadom ou coletores l h s .  A conmrvqfio ex 
situ, sobretudo, toma as plantas disponiveis para uso da humanidade (IUCN- 
BGCS e WWF BS9)." 

. resgatar germoplasma ameqado; 

. produzir material para reintrodu@o, refqo, mtauragh de habitats e 

. pmluzir material para pesquisa em biologia da conserva@o; 

. reunir germoplasma para llrmazenamento em v b  formas de ins- 

. fornecer material para relocar ou reduzir a press50 das coletas de plantas 

. cultivar as esp6cies com sementes recalcitrantes que nfio possam 

monitoramento; 

ex situ; 

silvestres; 

ser mantidas em bancos de sementes convencionais: 



It' . disponibilizar material-ducacional para a conserva@oe a exibisi36. 

A conserva@o ex situ de plantas silvestres 6 papel central e sem igual 
dos jardins botihicos. Eles disp6em de instalqtks apropriadas e pessoal 
especisllizado em botbica e horticultura, uma verdadeira "ap6lice de seguros" 
contra a ex@fio. A conservqb ex situ p d e  incluk a manuten@o de amostras 
de individuos inteiros, ;$sim como sementes, p6len, propQulos vegetativos e 
culturas de dlulas ou tecidos. 

~~ 

que n3o 6 normalmente possfvel manter mais que uma amostra limitada da 
diversidade g&ca em cultivo w armazenada. Alkm disso. pode levar a uma 
mudang gen6tica imprevisfvel e tomw-se, ;em prstica, uma forma de 
domesticagEo. fi considerada, amirfde, como prwervaqfio em lugar de 
ammvw. Em eontraste, a consrrvqk i~ s i h ,  80 menos em teoria, permite 
que populagks de plantas desenvolvam-se e evaluam h t r o  do seu habitat em 
m ecowistemaorigim~, c O m o m  dele. MaMtiica, am- os deveriam 
ser considerados como refqm rnrfms e abordagens complementares. 

~~ -~ 

Como m&xb de cmserva@iQ, oxx si& 6 inerentemente-~ficien~"-~-i~ 

A u n ~ s e r v ~ o  ex situ em jardins bot8nicos rrH. viirios beneffcios: 

. pode sera ~ c a  op@o dkponfvel quando um habitat natural foi destruido; 
~ pode ter custos baixos; 
+ semmtesdemuitasesp&ie$pm&m-see9pe68lmaae para- 

~ @ e r m i t I n d o a m o s t r a s e m g r a n d e ~ ~ ) , ~ e c ~ 8 m i c a s  
e podem permgaecer guadadm por long0 prazo (consulte o Anexo 5 
para infonnacilo sobre bancos de semente); ~ __ 
cde@es de plantas podem ofereeer 808 u s ~ o s  pronto acesso a uma 
extensa gama de varied& geneXca dentto de uma t%@cie; 
j a r d i n s b c & i m o & m e m ~ p ~ e , ~ ~ m e n t e ,  
para pesquisa, junto corn conhecimntos hoafcolas e outras prttticas 
~ e n ~ ~ j l p l i e a d a s q u a s e f ~ ~  . na comerva@o definitiva 
daa especies; 
a conservaqlo ex situ oferece apoio para popula@es de plantas 

e mtaura@o, assim wmo conhecimento e dados para o monitoramento - ~ 

t l i l w a m ~ , m a t a i a l ~ v e l p ~ ~  ' t o  

das l3spe4xes no campo.. 



QUADRO 7 
PRIORIDADES PARA A CONSERVACAO EX SITU 

Prioridades devem ser dadas a inclus50 de cer& entegorias 
deplantasemprogramasdeconserva@oexsitu. 

. Espkies ou taxons que estejam em perigo iminente de extin@o, local, 
nacional ou globalmente. 

. E s w i e s  ou tlxons que silo de importhcia econ6mica local, como 
cultivo secund6rio de generos alimenticios. plantas medicinais, 
silvestres ou cultivadas que fornepam a base de inddstrias locais, 
agriculrura, horticultura e artesanato. 

. Espkies ou kixons, tais como ecotipos locais, que ptwim sex requeridos 
para reintrodu@o especifica ou restaura@o de habitat e esquemas de 
gerenciamento. 

. EsNies  locais de maior destaque ou subes@ies que estimular%o a 
consci&ncia de conservapilo e que podem ser inoorporadas em 
programas educacionais e para busca de fundos. 

ou reliquias geogriifkas. 
' E s p B n e s ~ ~ o n s q u e ~ d e e s p e c i a l i n t e r e s s e ~ ~ , , a s m , ~ c a s  

Apesar das diferentes abordagens dos jardins botfinnicbs, h l  uma 
necessidade sem i g d  de que mais jardias botbicos foatlipGm e considerem 
seus pap6is na conserva@o ex siru, de modo a: 

a v k m  o valor atual de c o m q h  de stw 
estipulmm novas prioridades e identificarem es 
necessitem de a@es de conservqiio (Quadro 7); 

. incrementarem os seus sistemas de doc- 

. administrarem as was cole@es de acordo c ~ l l  padsiies cientfficos e 
hortfcolas a fim de maximizar o seu valor com prop6sitos de 
conservaigio; 

. implementarem ap5es consonantes e bem planejadas de forma que 
possam atingir os objetivos de consewa@o impostos por eles mesmos. 
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Os jardins botbicosdevem 

i) formular uma politica institucional no papel por eles escolhido ou a 
eles designado em conservqiio ex situ e identiiicar tatcfas prioritsrias, 
responsabilidades institucionais e recursos que es-o disponiveis 
para a p o k  tais programss de conserva@o; 
desenvolver e empreender pmgramas planejados para a conservaqiio 
ex situ de biodiversidade, dando pref-cia para o cultivo de espkies 
que sgoAacvasde sua regiao, especialmente aquelas que e s t b  
ameqada~,oupossuem~~oreconamicorealoupoten~~~wdro~~; 

conserva@o ex situ efetiva de e s e i e s  de plantas importantes em 
sua regiae; 

1 apok aimplementa@ de p~ogtamas &mxpxa@o de +ies e a 
conserva@ in situ, attav& do us0 de SUES proKriedades ex situ 
para~introduc;iioapropriadaeoutrosproje~de~~(Anexo 

v) a p l i c a r ~ ~ e ~ t o s d e d t i v o e d e ~ ~  
de g e r m o p h m a p a c o m +  efetiva exsiru dephtas  ameaphs 
que’incluem agricultura cui- identifica@o precisa e manuten@o = - - - - 

de registros meticulosos; 
vi) assegurar que eles adotem metodalogias e procedimentos apmpriados 

para adquirir e man& amostm adequadas da diversidade genktica 
de plantasconservadas em suas cole@es de plantas. assim, aumentando 
o valor de tais colqtks para couservqiio da biodivmidade; 

. assuas vii) dentm do limite de ~&cu~sos disp’veis, p u r a r  caractenzar 
colepaeS vivas e coletar dadm moleculrves de valor para camemqb; 

ii) 

-~~ _ ~ _ c I ~  ~ ~~ 

iii) desenvolver i n f i a - e s t m W a e ~ p a r a p e t m i t i r ~ a  

6); 

-~ 

viii) ~ ~ d e i n f ~ e f i c i e n t e s e m s l l a p ~ d e ~ c i a  
para conservqtio e, como 6 rylropriado, p v a  a s s o  a tais MOS -- 
para aq&s legftimas de conservq2lo destas eqkies; 

@ jamais permitir que o dcsenvolvimento ou a manuteqiio de cole@es 
ex situ danifique ou ameace as popul- in situ de tais espkies, 
atrav6s do exmsso de coleta, da liberaciio inadvertida de pat6genos 
prejudiciais ou espikies invasom ou de outros meios; 

x) conferir a dispnibfidade de germoplasma suficiente de outnu fontes 
antes de considerar colq$ks silvestres; 

xi) desenvolver bancos de genes a campo para espkies de plantas que 
nHopodemsa~emsistemascfnlvenciiooaisde~to 
de sementea; 

xiii buscar assegurar a integridade gen6tica das cokqdes de plantas, 

de fontes silvestres documentadas. aumentando, 

~- 



valor para a conservap30 ex situ; 

de infoma@o aos pafses de origem de que tal material pode ser 
de valor para conservagh da biodiversidade e us0 sustent&vel; 

xiv) coopem com os parceiros dos jardins botilnicos em sew pr6prios 
pdses e em outras regi6es do mundo, para construir programas 
colaborativos de conmrvaqfio ex situ e apoiar o fortalecimento 
institucional em pahs ricos em divenidsie bio%giw, 
cooperar com instituic(ses parceiras para empreender pesquisa ~ 

relevante para o desenvolvimento de tt5cnicas e praticas de 
mservm ex si&; 

mi desenvolver exibiqks educacianah de espkies de plantas rams e 
Rnexh@o,xealpoperigodeplantasamea@aseopapeldosjsrdins 
botflnicos na c o n s e r v ~ ;  

- - -- -xik)-apoiar e p&kipamarepakiamento de mahrid-vegetd, as& como - - - 

~ ~ ~ --m) ~ ~ 

xvii) darfinfase8cxmem@odeanostrssdeplantas-ereplesentati vi(s 

geneticarneatedapopulaFiia,aosode indidhaoacasa; ~- 

xvii)eataratsnto, p a r a b u s c a r ~ - l o s , a o s ~ d e b i b r i ~ , d e  
pmuia@ocmnm@wa(isto6,levandoil ~ ~ d e s e m e n ~  
e 8 homozigosidade) e germinaqfio impdpria (por exemplo. entre 
popula@es denmde uma espkie) entre as wle@ks de conserv- 

xk) buscar reduzir perdas e taxas baixas de sobrevivhcia de plantas 
impohantes para a conserv@o quando rn dtivo, especiaimente 
em ambientes artificiais como estufas, atfrtwes da utilizagilo de 
procedimentor de manutenqIo rigoroms B da duplicaqb e 
manuten@o de col- de q i o .  

As olgsnizac6es em d e  devem: 

i) desenvolver, ajudar e pah.ocinarppmas regionids para conserva@o 
a situ, identificando prioridades e designahdo responsabilidades 
para jardins particulares e monitorando a implernenta@o de aqks, 
visando a coordenar atividades e evitar duplica@o de esfoqos; 

ii) ajudar os jardins botanicos a implemertarem sistemas de 
informqHo acessiveis para suas cole@es de plantas; 

m) disseminar informaqlo sobre ttcnicas efetivas, procedimentos e 
prioridades de conservaqiio ex situ, a fim de ajudar a fortalecer e 
estabelecer padrhs de conservqiio ex situ em sua regiiio; 

iv) empreender avaliaqk regulares e disseminarinfoma@es e relat6rios 
sobre atividades de cnnwvac3io ex siru dos jardins bot&kms em s m  

*. 



2.7 PESPUISA 

Uma compmnsiio bSlsica sobre diversidade biol6gica C fundamental para 
assegurar sua conservagito. Assim o papel dos jardins botanicos no 
desenvolvimento de pesquisas deve ser completamente reconhecido e apoiado 
como um componente vital na conservagb da biodiversidade. 

Os jardins bothicos siio os empreendedores e promotores ativos na 
pesquisa cientifica sobre plantas e em diversidade biol6gica em geral. Suas 
c o l q k s  e bibliotecas provbm recursos importantes para apoiar tal pesquisa e 
muitos jardins bot$nicos ti3m instala#es de pesquisaexcelentes dentro da pr6pria 
instituiGiio ou a ela assmiadas. Incluem laborat6rbs, herbluios, estufas e salas 
de cultivo com condi@es controladas, beas de experimentagito de campo, 
es tagb  clidticas e me&mm16gi~as, sistemas de gerencimnto de dados e 
equipamento a v w o  para estudos moleculilres e genkticos. 

Porm6es tradicionais e devido gS cole@es principais mantid& por jardins 
bothicos, eles desempenham um importante papel e responsabili- especiais 
emtaxonomiavcgetal.Emprimeirolugar,porquepleparamepplblicamostrabalhos 
sobre taxonomia, trio assenciais para a redqb de qualqw atividade de 
conservagiio da biodiversidade. Al6m disso, treinam hturos taxonomistas e 
ap6iam o foment0 de pesquisas em taxonomia em partes do mundo onde 
especializa@es e colq&s e o  muito pouco desknvolvidas. 

Embora nem todos os jardins bot$nicos tenham os recursos (pessoal 
especializado e ins ta lagb)  que os habilitem a desempenhar pap& de destaque 
em pe-quisabotilnica, todos podem com e h  contrihir, tomando suas instala@es 
e coleg6es acessiveis a pesquisadores. Muitos jardins bothicos estito 
estreitamente associados a universidades e, portanto, tern oportunidades 
especiais para empreenderem ou desenvolverem programas de pesquisa que 
ap6iem a conwrva@o de plantas. 

Atualmnte, muitas j d n s  bothicos participam, de modo ativo, em 
pesquisas nas seguintes bas: 

. biotecnologia, 

. biologia da conservaqiio, 

. genetica da conservagiio, 

. dstemas de gerenci-nto de dados e informag&s, 
xologia, 

xiuca@o, 
:onservagito de ecossistemas, 

mobotanica, 
. bioprospec@o, 



. florktica, 
- -- h o ~ c u l ~ ~ ~ ~ i l v i c u l ~ r a , ~ -  -- - - - 

. biologia e controle de e s e i e s  invasoras, 

. genktica molecular, 

. reprodu@o 

. biologia da polinizq50, 

. produggo de mudas, 

. r e s t a u q b  ambiental, 

plantas, sistemas de cruzamenrto, 

-7 biologia &-sementes e esporos; - 

sistematicae taxonomia, 
. ambientes urbanos. 

Os jardins bothicos devem: 

i) identificar suas atividades e prioridades atuais e futura6 em pesquisa 
- ~ botMca, realqando, em particular, as quepodem contribuir paraa 

c o n s e r v e  da biodiversidade com us0 sustentavel; 
ii) disseminarinform@o~vadadeproamasdepesqulsaparaapoiar 

a conservqb da biodiversidade, inclusive tornando-os dispodveis 
para governos, tomadores de decisSo+ cientistas, os que praticam a 
comrvqiio, gerenciadores da terra, outras usuiirios e o  pfiblico em 
geral, a fim de que sejam apoiadm prognunas de mnservqb e de 
us0 sustentavel de &versos modos, inclusive publicagS; 

iii) coiabomnacional e internacionalmente comin8titui@es congtlneres 
no desenvolvimento e implementaqiio de 

iv) procurar conscientizar o p~bl ieo em mal sobre a importiincia da 
pesquisa rew em plantas; 

v) atentar para a realizaqito de pesquisa sobre os vegetais, habitats e 
vegetasiio de sua regi%o e para seus aspectos e costumes 
s6cio-econ6micos e culturais; 

vi) pesquisar, onde apropriado, os processas fisieos e biol6gicos que 
causem impact0 na diversidade biol6gicq especialmente em sua 
regigo, incluindo p q u i s a  em reduqiio da biodiversidade devido hs 
e s e i e s  invasoras, mudanqas na utiliza$o da terra, clima e poluiqb; 

vii) incluir, onde possivel, pesquisadores entre seu pessoal, e trabalhar 
no sentido de integrar completamente suas atividades com as 
prioridades e as outras atividades da instituigiio; 

viii) ajudar a assegurar que os resultados de pesquisas cientfficas ou de 
pesquisas de outra natureza empreendidas por jardins bothicos, e 
em was pr6prias instalaqBes, sejam usados para desenvolver ou 
apoiar mdtodos de conservagiio e us0 sustentavel da diversidade 
bioldgica. 

de pesquisa; 
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2.8 US0 SUSTENTAVEL DA BlODlVERSlOAOE 

A sustentabilidade 6 vista como um principio orientador para o 
desenvolvimento. 0 desenvolvimento e a integridade ambiental devern estar 
intimamente unidos. As economias da maioria dos paisa dependem das plantas; 
assim, a conservaqiio da diversidade bioldgica e o us0 sustentavel de seus 
componentes devem ser assegurados. 0 us0 sustentavel da diversidade biol6gica 
6 tema recorrente na CDB e um de seus objetivos principais (Artigos 8 e 10). 

& dificil definir us0 sustenthel, mas duas id6ias fundamentais Ihe siio 
inerentes. Em primeh lugar, o us0 sustentavei de especies silvestres fornece 
beneficios para a conservagiio niXo s6 por conservar determinadas esp6cies, 
mas tambkm o(s) ecossistema(s) a elas associado(s). Em segundo, fornece 
beneficios ao desenvolvimento. quando assegura, a long0 prazo, o provimento 
de recmos valiosos para pessoas e quando possibilita a recup&o deespkcies 
e populaqtks que foram exauridas pel0 urn (Glowka at all%). 

Os jardins botbicos b r n  atuado ativamente no us0 sustentavel da 
bidversidade. Alguns foram criados para introduzir e cultivar plantas de valor 
econBmico, quer fossem plantas medicinais na Europa renascentista, cultivares 
tropicais na era colonial ou plantas ornamentais neste e no s&ulo passado. 

Muitos m a n t h  c o l q k s  extensas e reaiizam pesquisas em plantas k i s  de 
valor real ou potencial para alimentagiio, agricultura, silvicultura, horticultura, 
propdsitos ecol6gicos (como monitoramento de habitats, restaurapiio e 
reintrodu$lo, recupera@io de tern, melhoria e estabhqiio do solo), recmqiio 
(exposigao, turismo, passatempo), 6 1 ~ s  essenciais, combustivel, medicamentos 
(Anexo 7), forragem e muitos outros prop&itos @uadro 8). Seu papel no us0 
sustentavel de mmos gen&cos das plantas tambkm tern sido reconhecido por 
organizq6es como a Organizagiio das N@s Unidas para Alimentagiio e 
AgricUltura(FA0 1998). 

o S j a r d i n s b o t l i n i c o s ~ m ~ ~ r a m a t i v a m e n t e o o o ~ i o ~ m ~ t i ~  
e internacional de plantas e produtos, quando executado de modo prejudicial ou 
potencialmente nXo sustent6ve1, sendo regulados pela Conven@o sobre 
Com6rcio Intemacional de Esp6cies de Fauna e Flora em ExtingHo (CmS).  
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QUADRO 8 
OS USOS ECONdMlCOS DAS PLANTAS 

. aronlAticas, 

. aliment0 para a b e h ,  

. bebidas, 

. tinturasetaninos, 

. gerenciamento ambiental, 
fibras, bambus, ratans e outros para confeqfio de m6veis e utensflia 
dom&icos, 

. alimentos (inclusive legumes, raizes, cereais, f N m  e sementes), 

. forragem e pastagem, 

. madeira combustive1 e oums combustiveis vegetais, 

. agentes t6xicos, 

. alimentos para insetos, 

. plantas medicinais, 

. deos, 

. plantas omamenhis, 

. venenos, 

. plantas religiosas e cerimoniais, 

. temperos, 

. madeiras, 
+ ceras, latex e resinas, 
. parentes silvestres de plantas cultivadas, 
. cultivares silvestres. 

Em alguns paises, o turismo e o desenvolvimento Sso uma grande -a 
B pmtq%o da diversidade biol15gica. 0 turismo 6 uma das indcstrias que se 
desenvolvem mais +id0 no mundo, e alguns de sew aspectos e m  impactos 
significativos no ambiente ffsico e social. 

Para que seja sustentAve1, o turismo depende de alguns principios-chave, 
como operar dentm da capacidade do meio ambiente, de modo que a biodiversidade 
60 se perca p r  causa da degrada@o de 6m.s de representatividade natural e 
cultural. A Confe&ncia dos Membros da CDB foi convocada de modo a ajudar no 
desenvolvimento e implementa@o de um pgrama de a@o de trabalho no que diz 
respeito ?I cria@ de um turismo sustentAve1. Nesse pmgrama, os jardins botbicos 
precisam desempenhar um papel de destaque. 
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Muitos paises consideram seus jardins botfinicos como importantes 
recursos turisticos, e os jardins botbicos contam com a renda proveniente das 
visitas e do turismo. InstituiqW maiores b m  re&ks phblicas e s q k s  de 
“marketing” que empregam pessoal especializado; porkm, nas instituiq6es 
menores, e m  estrutura promocional 6 realizada por pessoal do qual se exige 
uma qualifica@o polivalente e que pode n k  ter treinamento especaco nesse 
trabalho. 0 desafio para todos os jardins bothicos B atrair as pessoas e. entXo, 
lanpr mao de programas educativos inovadores, que envolvam o phblico e o 
conscientizem das quest- relacionadas B manutengb da diversidade biol6gica, 
a modos de vida sustenklveis e aos pp6sitos culturais, conservacionistas e 
ciendfrcos da colqilo de plantas. 

2.81 US0 SUSTENTAVEL DOS RECURSOS GEN6TICOS VEGETAIS 

Os jardins bothicos devem: 

i) 

ii) 

promover o us0 sustenthvel da biodiversidade atraves da avalia@o, 
conserva@o e utiliza@o dos recursos genBticos das plantas; 
usar sew conhecimentos em botWca, horticultura, silvicultura e 
outros campos para pesquisar ativamente e contribuir com o 
desenvolvimento de sistemas de us0 sustentivel para plantas, 
ParticuImente no que diz respeito ao us0 econ6mico de recursos de 
plantas silvestres; 

iii) desenvolver e manter colqBes de recursos gen6ticos vegetais, 
especialmente de: 
. plantas de importhcia econamica ameapdas, 
. plantas silvestres de importhcia econamica, inclusive seus 

parentes cultivados, 
. plantas cultivadas, parentes silvestres de plantas cultivadas e 

plantas semidomesticadas, 
iv) buscar obter reconhecimento nacional como centros de conserva@o 

de recursos gen6ticos para as coleqks de plantas de valor econ6mico; 
v) oferecer acesso as suas c o l q k s  de plantas com valor econ8mico 

para quem quer que venha a usClas, a fim de apoiar seussistemas de 
conservaqiio e de us0 SustentAvel; 

vi) atentar particularmente para a conservaqb de grupos de plantas 
que G o  estejam cobertos adequadamente por outras instituipks 
em nivel nacional ou regional, 

vii) desenvolver suas cole@es em bancos de germoplasma (semente, 
esporo e colqaes de tecidos) a fim de incluir plantas de importfincia 



viii) estabelmr c o l a b o q k  corn pro jetos e agikias de desenvolvimento 
. qtatrabalhm para inkgrarconservagk debiodiversidade com us0 
sustentivel de recursos gen6ticos vegetais; 

ix) desenvolver metodologias para ajudar a manter a colepiio n?io 
sustentavel de plantas silvestres; 

8 desenvolver ou contribuir com sistemas de informapfto que 
documentam a diversidade de plantas usadas para prop6sitos 

~ x) desenvolver programas para investigar e documentaros USOS 
d ~ , i n c l u s i v e ~ ~ e ~ ~  doPudean=w; 

i n ~ W ~ ~ d e ~ ~ d e p I a a t a s d 0 m a s t i c a d a s l ~ t . e  
ou de plantas silv-s; 

xhi apoiar e contribuit com o desenvolvimento de iniciativas regionais e 
internacionais e com organizqks que promovem o us0 sustentivel 
e a conserva@o dos mmos ge.n6tiw wgetais. 

~ 

iw SILVICULTURA SUS T E N T ~ E L ,  AGRICULTURA E U T I L I Z A ~ ~ O  OATERRA 

Os jardins botbicos devem: 

i) partidpar do desenvolvimRlt0 e da avaha@o da agiicultumsustentavel, 
silvicultura e de outras prsticas de utihza@o da- particularmente 
focalizados no impacto que possamcausar na biodiversidade, em 
habitats e nos sistemas tradicionais de WO da terra; 
ajudar corn mcdidas tomadas para proteger b a c k  hidrogrsrficas, solo 
e a vegeta@o a eles ligada, 

iii) encorajar o uso de plastas nativas em silvicultura comercial e 
horticultura ornamental e, quando apmpriado, providenciar acesso 
Bs suas cobgks a fm de apoiar tal uso; 

iv) apoiare partidparde esf0tr;os paraconsewat plantas et~nomicamente 
importantes in situ, atravh do us0 continuado de sistemas tradicionais; 

v) pesquisare m a n k r c o l ~  e dados de re€e&nciia sobre plantas 
importantes para a agricultura sustentivel, silvicultura e utiliza@o 
tradicional da terra; 

vi) manitorar e pesquisar o impacto das invw-s de plantas e animais 
ex6ticos e seu efeito sobre a biodivershde e'sobre o UBO sustenklvel 
das plantas e seus habitats. 



28.3 TURISMO SUSTENTAVEL 

Os jardins bothicos devem: 

i) 
ni 

participar de pesquisa sobre o impacto do turismo na biodiversidade, 
envolver-se no desenvolvimento de estrategias nacionais e/ou 
regionais para integrar, em sew planos de turismo, consideracaes 
acerca da biodiversidade; ~~~ 

iii) desenvolver programas de educqgo voltados para turistas, de forma 
a expfi&-hG a h p 6 d n c i a  dla diveriiikde daspran& k a i i e  que 
medidas siio necessArias para conserv6-las; 

iv) ajudar no atabelechento de um turismo de baixo impacto nas h a s  

v) quando apropriado, prover informa@5es sobre biodiversidade para 
apoiar o incremento de um turismo sustentiivel, buscando contribuir 
ou levantar r e c m  para a conserva@o da biodivenidade; 

vi) trabalhar em parceria a fim de estabelecer o fortalecimento das 
comunidades para envolverem-se em turismo que promova a m i i o  
da biodiversidade, criando oportddades de emprego; 

vii) trabalhar com as autoridades ligadas ao turismo, tanto locais quanta- - - - 

nacionais e internacionais, para buscar seu aconselhamento e ajuda 
no que se refere & publicidade dos jardins; 

viii) oferecer aos visitantes programas que focalizem o patrimhi0 
hist6rico e cultural dos jardins, cdq6es  de plantas, pesquisas em 
andamento e conserva@o. 

~~ 

de valor significativo para a biodiversidade, .. 

W COMhClO SUSTENTAVEL DE PLANTAS 

Os jardins botanicos devem: 

9 

iii) 

70 

demnvolver e impkmentar pouticas institucionais em rela@o ti ClTFS 
e ao mdrcio de plantas e seguir um C6digo de Conduta institncional 
(Ana0 8); 
assegurar que tcdo o seu pessoal esteja familiarizado e observ 
politics institucional e o c6digo de conduta; 
apoiar instituiciles nacionais M implementagb da CITES, atra 

treinamento de agentes e policiais alfandeg5uios e conscientizan 
o pfiblico acerca da e de suas cl6usnlas; 



. -  
) mntribuir com 0s programas alongo prazo paraocultivo, dkmmapo 
._ e dis@ibub@ de_p_antas am=-& e m ~ . s - ~ b ~ - s e l v a g g n   pel^ -. 

cormjrcio, inclusive aquelas listadas pela CITES, de modo a redwir 
ou cessar a tmma@a de plantas ilegalmente comercializadas; 

v) rwniremanter~eempneenderpesquisaemplantassilvestres 
que estiio em @go de extinc;b por causa do com6rcio e usar os 
dzldos obtidos para apoiar o desenvolvimento e a implernenta@o da 
cl"ES,mionaleintemxi&nte. 

2.9 TREINAMENTO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 

Os jardins bothicos t tm um papel importante no fortalecimento 
institucional para a manuten@5o da biodiversidade e, como parte deste 
"treinamento", desempenham urn papel crucial. 0 treinamento 6 uma das 
ferramentas mais importantes para desenvolver os recursos humanos e facilitar 
a transig2o para um mundo mais sustentfwel. 0 fortalecimento institucional e o 
treinamento podem ser feitos formal e informalmente, variando de seminirios e 
cursos de curta dura@o at6 a oferta de diplomas profissionais e cursos de 
g r a d q b  em horticultura e em outm disciplinas. 0 pfiblico-alvo inclui o pessoal 
dos jardins bothicos, estudantes, professores, a comunidade local e rural, o 
phblico em geral e, ainda, ctientes nacionais e estrangeiros. 

Os jardins bothicos devem: 

9 

ii) 

iii) 

fortalecer o seu corpo t6cnico e dar apoio contfnuo para promover 
uma mgo-de-obra flexivel e adaptive1 em heas de estudo, inclusive 
t6cnicas de conserva@o, metodologias de coleta, dissemina@o 
(no viveiro e em laborat6rios), monitoramento e restauraplo 
ambiental, reintrodu@o, controle e erradicaG7io de plantas 
invasoras, planejamento estrattgico e financeiro, politicas 
internacionais em conservagIo, identificac7io e classificagio de 
plantas, horticultura, silvicultura, educa@o e "marketing"; 
identificar h e a s  priorithias para o fortalecimento dos jardins bot2nicos 
@or exemplo, formaGb de equipe, desenvolvimento das habilidades 
de IideranGa do pessoal, aumentando a pericia da administra- 
$50 em assuntos legais e politicos, que provtem oportunida- 
des para trocas de pessoal); 
fortalecer a comunicaglo com outros jardins botlnicos para 
compartilharemrecursos e conhecimento e construirem uma 
comunidade global de jardins botiinico; 

n 



estabelecer dou fortalecer programas de treinamento vocacionais 
ou pmfissionais que venham ao encontro das necessidades ambientais 
e de desenvolvimento, atrav6 do trabalho com universidades e outras 
institui@es de aprendizagem, para estabelecer e promover os jardins 
botlnicos como um recurso para educapHo superior e treina- 
mento; 
desenvolver programas de fortalecimentoltreinamento de 
cauacidade colaborativa com oreanizacaes conservacionistasl-%+ 

w- 
Y 

ambientais mais amplas; 
t r a b - i i  em6iunGcOmgNpos nacionais7i%gion&p 
o fortalecimento institucional e de treinamento e buscar recursos 
regionais e patrocinio; 
usar os conhecimentos t6cNcos dentro dos jardins 
prover cursos que fortaleCam a comunidade local em re 
conservqiio e sustentabilidade; 
desenvolver relacionamento com equips de patroeinio 
para ajudar no desenvolvimento dos jardins W c m ;  
fortalecer o jardim M i c o  para manter sew servicos e instalaG 
e um nfvel financeiro s e w .  

- 

2.10 EDUCA$AO P l h l l C A  E CONSClENTlZA$AO 

A CDB e a Agenda 21, resultantes h Conferikcia da Terra realizada no 
Rio de Janeiro, em 1992, realpram a importhcia que a educqHo phblica e a 
conscientiza@o desempedmm, ao promovexem o desenvolvimento sustentflvel 
e ao melhorarem a capacidade das pemas de lidarm corn assuntos afibienis- 
e de desenvolvimento. A medida que a popukqito se desloca cada vez mais para 
ambientes urbanos, os jardins botbicos irgo desempenhar um papel de - - 
impoaslncia crescente na duca@o ptiblica e na conscientizqb. Eles podem vir 
a ser uma das dnicas oportunidades que os habitantes urbanos tergo para 
visitarem um ceMo natural ou seminatural em sua regib. Quando a p o p u l q b  
est4 isolada do sa ambiente natural, existe o risco de que as pessoas venham a 
ignorar como suas vidas di&ias causam impact0 no ambiente. Dai que hB 
necessidade de reforgar o jufzo ptiblico sobre problemas ambientais e de 
desenvolvimmto, assim como nuirk um ma& senso de responsabilidade pessoi iPp 
com relag30 a0 ambiente, rnotiva@o e compmmisso com a sustentabilidade. 

0 papel dos jardins botgnicos B de serem urn defensor da rnanutenqb 
da biodiversidade e, por isso mesmo, 6 que precisam mrientar seus p r o g r ~  
educacionais e incorporar uma vis%o para urn futuro mais sustent8ve1, ambiental . - - - 
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como: questks de desenvolvimento, amwas de espkies invasom, alimentos 
geneticamente modificados, relacionamento entre pessoas e plantas, papel da 
cihcia na consma@o de plantas, vida sustentare1 e o valor da biodiversi-, 
por exemplo. 

Os jardins bothicos podem lanpr mzo de uma variedadc de t6cnicas 
para levarestas mensagens: de excmfies guiadas, atividades culturais e exibi- 
at6 as placas interpcetativas e i~ m’dia, como Inkmet, &io, televisb e jomais. 

Os jardins bot?micos devem: 

i )  desenvolver-se como centros para educaqiio e sustentabilidade 
ambiental, tendo programas de educac$io ambiental bem planejados 
e corn recursos fmdos; 

3 empregar pesaoal corn educqilo profissional e estabelecer segks 
wdepartamentosdeeduc~dentmdesuaestruhuaorganizacio~, 

iii) desenvolver uma estrat6gia de educq50 ambiental que declare o 
que desejam alcqzu e como, que aponte as atituek, 
comportamentos e mudanga social a serem encorajados e que 
identifique e priorize os grupos-alvo, as mensagens de 
conserva@o, quest& de sustentabilidade e de desenvolvimento 
a serem discutidas e instda@es e recursos de que necessitam; 

,) assegurar que seus programas sejam flexheis, levando em conta os 
diferentes valores culturais e comuni*os; 
desenvolver e promover os jardins botanicos como centros de 
duca@o ambiental para escolar e: 
. trabalhar em parceria com as autoridades nacionais e regionais da 

ducaq5o para promover a inclusilo de metas de conserva(;iIo, 
sus!entabilidade e desenvolvimento nos currfculos escolares, 

. colab9rar e dar apoio para que os professom -gam seus alunos 

W a O J a  
. desenvolver politicas direcionadas para as criangas e t r e k  m 

, essoal news  polfticas, 
. aJministraraIidito~regularesparaasse~queosjardins sejam 

ads-tados L criangas, isto 6, com pontos de acesso, &reas de 
al$enta@o, h a s  de estocagem, greaS de atividadedjogos, 

. em colabora@io corn as autoridades educacionais regionais, 
desenvolver e integrar programas baseados em currfculo de 
educa@o ambiental dentm dos jardins bothicos. 

% 



VI) Zstabelecer um "marketmg" forte e habilidades de comunicaqfio ~ 

~~ 

dentro do jardim botbico, para apoiar a efetiva comunica@o da sua 
misssio B comunidade e buscar influenciar um amplo pdblico-alvo, 
inclusive tomadores de decisiio, polfticos, professores, tecnicos, 
mddicos,estudantes, criangas, profissionais, consumidores e 
comunidades; 

vii) desenvolver e implementar muitas atividades, usando uma variedade 
d e ~ ~ q ~ ~ m a a l ~ ~ ~ ~ d e ~ l i c o e l e v e m ~ ~ g e ~ - ~  

_- qu_e n h  SC, atinjamquqes que visitam ~~ o jardim, ~ mas ~~~~~ a comunidade 
inteira, inclusive os usufirios eventuais de jardins botgnicos; 

viii) identificar temas para os seus programas e atividades que sejam 

- - 

relevantes para o ambicnte local e regional e para questdes de 
conservqh; 
war os programas para conscKntizar sobre o seu papel de criar um 
santu&idrefigio em &ea urbana e apoiar as comunidades locais 
para tornatem "verdes" os seus hairos; 
~ e r e c e r u m a v a r i e e d a d e d e o ~ d a d e s d e ~ ~ o i n f o d  que 
complemente a missfio do jardim botanic0 e alcance urn grande 
pdblico, com interesses diversos. lanqando mfio de t6cnicas 
holisticas e fundamentadas expahentalmente, que visem a0 alcance - ~ - 

de resultados prhticos; 
avaliar as &nicas usadas no visitante, nos servigos explicativos e 
educaciQnais para assegurar que elas sejam efetivas no alcance de 
seus objetivos. 

_ _  

- 

2.11 AYALlA@l E MITIM~AO DE IMPACTOS 

As avali- de impacto ambiental siio procedimentos empreendidos 
para identificar ameagas potenciais a0 ambiente. E s w  ameaqas podem incluir 
plantas invasoras, mudang de clima, poluiqsio e projetos de desenvolvimento. 

Os jardins b0tbicos podem ser envolvidos na ajuda para leva a cab0 
tais avalia@es, tornando disponiveis as suas instal- (laborat6rios etc.) e 
especialistas. A l b  disso, os jardins bothicos t h  a responsabilidade de regular 
os p&prios impactos ambientais, empreendendo avaliqcjes pdvias apropriadas. 

F'rojetos quepodem danificar a diversidade biol6gica siio d o n a l m e n t e  
atenuadox ao salvaguardar uma &ea equivalente ou habitat, ou por medidas de 
conserva@o empreendidas por outros meios. Em tais medidas mitigadoras, 
ocasionalmente, os jardins botgnicos silo convocados, por exemplo, a conservar 



os recursos das plantas ex situ que est& sendo destruidas in situ. 

- Osjjardinsbothicwdevem:-- ~ - - - - - - 

i) empreender avalia@es de impact0 para qualquer empreendimento 
que eles fapm, tanto dentm como fora da &ea do jardim, assegurando 
que nenhum efeito adverso em biodivmidade seja causado por tais 
-8; 
impedir que seus peritos e as suas instakqties de conservaqito ex 

- situ sejammdos como uma justificativa para permitir a destruiqm 
da diversidade biol6gica in situ; 

iii) ajudar na impkmentqito de avaliagies de impact0 ambiental quando 
eles &m uma equipe corn habilidades apmpriadas e outros recursos 
&@veis para tais pmp&itos, prticulanuenb se o seu envolvimento 
@e ajudar a conservar rearsos vegetais importaOtes w habitats 
naturais; 

k) trabalhar em pareria para integrar todas as autoridades responsiveis 
equlamentm,demcdoaprornoverauniliolplandoselidaoom~. 

I 

2.12 ACESSO A RECURSOS GENiTICOS E DlVlSAO DE BEflEFiClOS 

A CDB reconhece o direito soberano dos Bstsdos sobre seus recursos 

portm, a C o n v ~ ~ o r n ~ 1 ~ q u e c a d a P a r t e o m r t P a t a n t e d e v ~ ~ ~ -  
se para faditar o acesso a recursos gen6ticos para U= ambientalmeute a s ,  
por o u m  Partes contratantes, e que eles n80 devem impor restri@es que 
contrarim os objetivos da Conven@o. 

Os jardins bothicos m a n b  em cultivo repmmtantes de att5 um teqo 
das espsCiee de pltmt;is yasculares do mundo, a makwh colecionada, recebida 
ou adquirida de outra forma, antes da Convenm sobre Diversidade BiolClgica 
ter enrrado em vigor. Adequadamente, os jardins bot%nicos t t m  
responsabilidades e obrigqi3es muito especiais para assegurar o %til acesso as 
suas cole@e.s tqueles que buscam usar tal material em pro1 da conservqtio da 
biodiversidade. Al6m disso, 6 importante que jardins bothicos sigam politicas 
justas e 6ticas relacionadas a0 acesso as suas colqiks e B divistio de benefkios 
que se encontram inteiramente em acordo com os termos da CDB e da legis@tio 
nacional vigente. 

A importbcia dos jardins bothicos desenvolverem mecanismos e 
compartilharem, com os devidos responstiveis, beneficios derivados do us0 das 
suas c o l q k s  de plantas tamMm foi destacada nos termos da ConvenqSo sobre 
Diversidade Biol6gica. No context0 do acesso e da divisHo dos beneficios, um 
mpondivel foi definido como "um indivfduo, organi-o ou grupo, quer formal 

biol6gicos e a autonomia deles paradeterminar oace$wataisrecursosgeneticos. 
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ou informal, afetado por, ou interessado nas atividades relativas a aquisitb, 
us0 ou provisb de recu~sos geneticos, sua proghie ou derivados (Royal Botanic 
Gardens. Kew, 1999)”. Os respon&veis podem ser governos nacionais, regionais 
e locais, comunidades locais e grupos indigenas, organizqbs e institui@es, 
donos de terra, fazendeiros e individuos. 

Os tipos de beneficios compartilhados por jardins botbicos com os 
responsiveis sib muitos e variados e podem incluir acesso a c o l q b s  e fontes 
de infomqb, treinamento e transf&cia de tecnologia, beneffcios em dinheiro, 
programas em conjunto, projetos e publicqbs, d o  t6cnic0, aconselhamento 
e outras atividades de apoio ao fortalecimento da instituitgo e benefic;os 
monethrios (como os “royalties”) que derivam do us0 das c o l q b s  de plantas 
para fins comerciais. 

Com base na CDB, espera-se que os jardins botanicos recebam 
consentimento @vi0 dos responSaveisno pak de &gem dos recursos genkticos 
que des desejam adquirir, nib apew em re lqb  B coleta desse material, mas 
tamW aos usos propostos para o emprego desse material. Tais acordos podem 
tamb&m cobrir obriga@s para a troca de informap3es derivadas ou resultantes 
de pesquisas sobre e a partir dos outros usos do material em questio. 

Embora muitas dqW de plantas de prapriedade de jardins botanicos 
tenham sido obtidas antes da CDB (ngo estando, assim, cobertas por suas 
clfiusulas), muitos jardins bot3nicos concordam que, at6 onde 6 p16tico e razoivel 
e dentro do limite dos recursos disponiveis, t r a m 0  igualmente a todos os 
recursos genbticos sob sua cust6dia, implematando politicas Cticas, facilitando 
o acesso, identificando respons&veis e repartindo beneflcios, a fim de apoiar a 
conservqb da biodiversidade. 

Os jardins botanicos devem: 

i) desenvolver, &tare implementar una politics institucional relativa 
ao aceso as suas cole@es, transf&ncias de materiais e repartitlo 
de benefieios que estejam de acordo com as cliusdas da CDB, da 
CITES e de qualquer legislqb nacional pertinente; 

ii) desenvovereestztbelecerstabelecerumC6digo deCondutarelativo~imphta@o 
de politicas institucionais de acess0 e de repartigo de beneficios, e 
assegurar que todo o pessoal siga o C6digo; 

mi facilitar e prover acesso a usu&rios legitimos as suas colqBes, 
particularmente para dar apoio a conservag%o da biodiversidade, 
pesquisa, educ-0, exibi@oe outras atividadaembeneflcio NbEco; 

iv) envidar esforps sinceros e genuiwS para identificar responshveis 
que tenham interesse em fornecer ou utilizar material vegetal, 
particularmente quando obtido de fontes silvestres; conseguir 



consentimento pr6vio para tais atividades de coleta, autoriza@o para 
_ -  -futupos usos e; quando houver; divisiio-de Ireneficios-derivados-- - - 

desse material, 
determinar otigaqiks imtitucionais para dividir beneffcios n a c i d  
eintemacionalmentecomrespons8veis, inclusiveanahaezaeaexten&o 
dos beneficios a serem compartilhados; 

vi) assegurarqueAccudosde~&ciadeMMaterialsejamreconhecidoe 
e p v & s  em nfvel naeional e aceitos por todos os mponstiveis; 

~- vii)-pmmover a repartiqh justa e~ii@itiitivados hfic%osobtidosap& 
do us0 dos recursos gen6ticos em suas c~lq6es (inclusive sua 
prog6nie e derivados) com o pais de origem do material e de o u m  
importantes responsciveis; 

viii) estabel~,dentrodojardim,procedimeatosemecaniamosapropriados 
p”a: 
. registrar e manta dados sobre acesso e reparhgio de beneffcios 

. monitorar a movimentaqh e o us0 de m m s  genktiws dentro 
da instituiqb e entre instituigiks, 

. identificar e repartir beneficios derivatios do us0 de recursos 
genbticos, para assegurar que tal us0 esteja em conformidade 
corn as cltiusulas da CDB e com quaisquer acordos assumidos 
pel0 jardim que esteja administrando o urn desse material, 

k) w~~suaspoliti~epritticasdeacessoeFepluti(;Bodebeneficios 
a outros setores pertinenbs, como govnno, inddstria privada, 
comunidade cientffica e organiq3es n h  govemamentais; 
procurar influenciar os organizadores de pdfticas plblicas nacionais 
que estabelecem regnlamentos relativos w acesso a recursos 
gsn6ticos para a irnporthcia de notarem-se distinfles entre o 
u s o d e ~ g ~ ~ c o s p a r a p e s q u i s a c i ~ ~ e p a r a f i n s ~ ~ a i s ;  

xi) a m ,  encorajar e ajudar outras institui@s corn as quais trabalhem 
para desenvolverem, adotarem e implantmm politicas de acesso e 
repartigiio de beneficios; 

xZ9 buscar harmonizar suas politicas de acesso e repartiqb de beneffcios 
com outgas instituig8es com as quais trabalhem e que estejam em 
harmonia com sua legislqilo nacional pertinente; 

xi$ conscientizar o pdblico sobre a importhcia e a necessidade de se 
repartirem beneficios advindos do us0 de recursos gentticos, 
como uma maneira de gerar c destinar novos recursos B conservaqiio 
da biodiversidade. 

v) 

~ relacionados as sum aquiSi6esde plantas, ~-~ 

$ 



9 19 TMNSARENCIA DE TECNDLOGIA 

A transfdncia de tecnologia tem sido definida como a "... trausferhcia 
de conhecimento sistedtico para a fabrica@o de um produto, para a aplica@o 
de urn pmesso ou para a execu@o de um servip (Confwhcia das Nagks 
Unidas sobre Cornkio e Desenvolvimento - UNCTAD 1990)". Transfdncia de 
tecnologia pode ser convenientemente dividida nas que envolvem transferencia 
de habilidades, expenencia, conhecimento e tecnim, freqUentemente mnhecidas 
como "tmnobgias lmes", e atransferhcia debens taagfveis, como equipamento, 
"hardware" ou, por exemplo, programas de cornputador, conhecidos como 
"tecnologias pesadas". A transfdncia de germoplasma, como uma variedade 
particular de plana a ser U& para um prop6sito espedfico, m M m  pode ser 
considerada como uma transferencia de tecnologia. Os jardins botanicos 
empreendem e @am ativamente transfer€ncias de tecnologia, quer dentro ou 
fora de sua comunidade, nacional e intemacionalmente. 

Os jardins bothicos devem: 

i) desenvolver uma politica institucional para identificar e determinar a 
extendo, responsabilidades e Mtica de transfer6ncia de tecnologia 
par eles empreendida; 
promover a maior gama possivel de transfdncia de tecnologia em 
defesa da conserva@o da biodiversidade e da sustentabilidade 
ambiental, particularmente no que diz respeito a0 incremento das 
ttscnicas e hpr&tica de conserva@~ empaises rims em biodiversidade, 

i$ desenvolver oportunidades de treinamento, trocas de pessoal e 
estreitas colaborqijes entre instituiqiks e organizq8es. a fim de 
facilitar transfen3ncia de tecnologias, nacional e intemacionalmente. 

ii) 

2.14 lNlERCAM$lO DE INFORIA@ES 

Os jardins bathicos det6m informagks valiosas sobre diversidade 
vegetal, inclusive distribuiGi%o em sew habitats, "status" de conservq5o e 
tendEncias, albm de sua utiliza@ e p m q & o .  Sew programas incluem a 
pesquisa em sistedtka vegetal e biologia vegetal em geral; as inter+s com 
fatores sociais, culturais e econ6micos que causam impact0 na biodiversidade; 
a genbtica e a ecoiogia das plantas, quer em ambiente silvesw, quer no context0 
de atividades humanas; tudo isso oferece informa@io vital para apoiar a 
consemaqtio da biodiversidade. Os jardins bothicos, atualmente, empreendem, 
facilitam e ap6iam a troca de tais informa@es atraves de sua publicqks e da 
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Internet, oferecendo acesso a seus bancos de dados. Trocas gratuitas e 
acesslveis de informa@a sobre suas cole@es de plantas e atividades cientiikae 
t&m sib a marca da comunidade do8 jardins bothico~. Na &ada de 1980, 
foram pioneiros na troca de informa@o sobre SUBS cole@es vivas em formam 
eletrsnico atravh do Formato de Tmsfe&ncia International para Arquivos de 
Plantas de Jardins Botanicos (ITF) (IUCN-BGCS 1987), e atraves do 
reco nhecimento de que havia necessidadeda compatibilidade entre sistemas de 
dados elttr8nims e atravb da incorpmq& dessa compatibilidade 80s seus 
bancos de dados. 

Os jardins bothicos devem: 

1) desenvolver uma polftica institucional paraidentifim e dettxmin;n a 
extensgo, responsabilidades e pratica da troca de informa@o 
empreendidapelo j h ,  
administrar inform* eficazmente no h b i t o  do jardim e atravh de 
s a s  s i ~ m a s  de dados eletc8niicos, de tal modo que facilite a t m a  
efetiva de informaqgio com quem esteja buscando usa-la para 
apoiar a conservagik da biodiversidade; 

iii) empmnder, facilitar e apoiar amma de informa@o relevante e valiosa 
para a conserva$b da biodiversidade e para a sustentabilidade 
ambiental, particularmente levando em conta as necessidades 
especiais de pafses ricos em biodiversidade, 

iv) bnvolver ,  vivenciare apoiaridtcativas paraimrementarpm 
de troca de informqks sobre biodivmidade e sua eon6ervqgO em 
niveis nacional e intemaciopla, 

v) wmblecer parcerim pam h@Wos de M w  com outros 
jardins bothicos, corn vi- a ajudar na Promosgo do bbalho de 
mnserva@io da biodiversldade. 

ii) 

I 

2.15 GOOPERAI$O TECNICA E CIENTkICA 

Existe esmita wpera@o tknica e cienflica em muitos dveis dentro da 
comunidade dos jardins botbicos. Essa cooperagiio tem sido promovida, 
estimulada e apoiada por muitos jardins botanicos individualmente e por 
associq6es tais como BGCI e associapks intemacionais, nacionais ou region& 
de jardins botbicos. A necessidade de se ampliar, incrementar e conshuir uma 
jb existente cooperag80 entre jardins botanicos e as maiores comunidades 
botbiw, ambientais e de eonservqilo tam& foi identificadacorno uma fuhm 
prioridade. NSo seria apenas para o fortalecimento institucional visando il 



conservagto da biodiversidade entre vfirlos setores, mas tambkm a fim de ajudar 
na implanta@o de programas integrados de conserva$io. 

A jd existente cooperagSo tkcnica e cientffica empreendida por jardins 
botanicos inclui: 

. pesquisa conjunta ou colaborativa eprojetos e programas de conservw 
em niveis nacional e intmacional, 

. iniciativas institucionais semelbantes em nivel internacional; 

. fortalecimento instituiiord cooperafivo e iniciativas de desenvolvimento 
de recursos humanos, especialmente em defesa das instituigijes de 
paises em desenvolvimento; 
iniciativas conjuntas para desenvolver politicas, tecnologias e t&Acas 
de importhcia para a conservgsio da biodiversidade e para a protqsio 
do meio ambiente. 

. 

Os jardins botfiuicos devem: ’ 

i) buscar desenvolver e incrementar novas e jd existentes cooperaGsio 
e a colabora@o tknica e cientifica com outras organizaGi5es e 
instituipBes, tanto nacional quanto intemacionalmente, em defesa 
da conserva@o e do WO sustentivel da biodiversidade, 
identificar as prioridades para futura mpera@o t h i c a  e cientifica, 
especialmente com instituigijes e organizaq6es de paises ricos em 
biodiversidade, de forma a tamb6m apoki-las; 

iii) promover, em todos os niveis, mpenqsio corn os diversos setores 
no hbi to  do jardim; 

iv) encorajar e apoiar seu pessoal a desenvolver colabora@o tknica e 
cientiflca e vinculos cwperativos com o pessoal de institui@es afms; 

v) participar ativamente de iniciativas de c o m u n i c ~  emnivel nacional 
e internacional, a fim de fomentar uma mais estreita cooperaG8o 
t&nica e ciendfica. 

n) 

2.16 BIOTECNOLOGIA 

A l p  jatdins bot$nicos estab ativa e diretame.nte envolvidos na rea&a@o 
de pesquisas em biotecnologia ou em sua facilita@o, oferecendo acesso as 
suas colq6es de plantas. As h a s  principais de atividade em biotecnologia nos 
jardins botanicas incluem propaga@o in v i m  e multiplicqiio, cultura de tecido 
e de c6lula, tecnologia do DNA recombinante, pesquisa molecular e genktica, 
reprodu$io de planta e eli ingsio de doenp.  Novos mktodos em biotecnologia 
apresentam muitas possibilidades e oportunidades para o uso das 
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instalqks dos jardins bot&cos, assim como para a utiliza@o e conservqiio 
da biodiversidade. Porch, os Apidos avanps neste campo trouxeram incertezas 
e podem apresentar riscos que requeiram uma cuidadosa consideragfto. 

Os jardins bothicos devem: 

13 participar da formulqiio de politicas nacionais e contribuir para o 
process0 de avaliaCHo/aprova@o de sistemas reguladores de 
organismos geneticamente modifcados (OGMs); 
estaratento e seguir ascl6usulasde importantes m h  mtemacionais, 
instrumentos e legisla@o naciond a mpeito da bio-segumnp e bio- 
6tica. que buscam avaliar e conmlar qudquer risco possivel relacionado 
aos OGMs, inclusive sua transferencia, tultivo, disseminagfio, 
manipulqiio e uso; 

iii) buscar prover inforn-qb atualizada, pertinente e impartial a0 pfiblico 
em geral acerca de assuntos relativos biotecnologia, bio-seguranca 
e bio-6tica; 

iv) compartilhar quaisquer beneficios para biotecnologia derivados do 
uso das suas colq6es de plantas, conforme as condiws da CDB. 

iii 

2.17 PATRlMbNlD CULTURAL 

As plantas formam os alicerces de todas as civilizagcies; vbm 
desempenhandQ, e ainda desempenham, urn papel vital em p v e r  dimento, 
medicamento e vestdriopara os seres humanos, assimcomo namligib, eventos 
culturais e celebrap%. Por mais de quam &ulw e meio, os j&s bothicos 
vem mostrando a biodiversidade do mundo e muitos desempenharam um papel 
significativo no desenvolvimento da botanica e tern oferecido indmeras 
oportunidades para que pessoas pesquisassem e aprendessem sobre plantas, 
sua utilizagiio e seu valor. Muitos dos jardins bothicos do mundo representam 
um rico patrimbnio de col@es de plantas de valor hist6ric0, jardins de @oca, 
bibliotecas, herbfios, constru@es hist6ricas e caractdstim arquitet8nicas. 

Os jardins bothicos si40 responsaveis por salvaguardar seu patrimbnio e 
oferecer e passar adiante um legado para as pr6ximas gerq6es. 

7 jardins bothicos deve 

scar reconhecimento e promover o valor de seu patnm 
se para preservar, salvaguardar e administrar o patrimbnio 
ocal (inclusive valores religiosos, sagrados e arquitetbnims), 

sitio onde esta o jardim botgnico e de sua comunidade, 

n 



iii) lanpr mfio dos visitantes, servips inteqmtativos e edumciodsFP ~ . .  

de meios para comunicar as l i g q k s  entre pessoas, nahueza e plantas 
e conscientizar acerca da irnporthcia dos jardins bot$nicos na hist6ria 
enodesenvolvimentodabo~ca,daciQlciaedain~deplantas; 

f) trabalhar em parceria corn museus, associqtks para a salvaguarda 
deheranFasnacionaiseintanacionaiseoutras~~~semelhantes, 
de modo a aumentar a conscientiza@o e a compmensSo dos valores 
e os usos das plantas; 

~P v) pwwr apoio e trabalhar em &a corn indigenas para p r ~ t ~ g t ~ ~  
conmvw seus conhecimentos acerca dos valom e us06 das plantas 
e conmar a patrim8nio cultural.; 

vi) esfqar-se para assegurar que os  no^ edificios consbuidos no 
jardim botfmico, inclusive seu projeto arquitethim, sejam da mais 
dta qualidibde poasivel, de mado a &mar um legado para as gera@es 
futuras. 

~~ 

2.18 DESENVDLVIMENTO SUSTENThVEL 

A humanidade C parte da natureza e dela depende totalmente. Nas mtimas 
quatro dkcadas, aumentou a pmcupaqb sobre o impact0 das atividades humanas 
e dos estilos de vida sobre a diversidade das plantas. 0 desenvolvimento 
sustentavel 6 definido como “...desenvolvimento que vai de encontro As 
necessidades atuais, sem comprometer a capacidade das geragies futuras 
satisfazerem suas pi’6prias necesidades (ComiaSo Mundial para0 Meio Ambiente 
e Desenvolvimento 1987)”. M&pr o desenvolvimento sustenkivel vai requerer 
a ~ ~ e i m p ~ ~ o d e e p o l i t i ~ q u e ~ ~ m o s ~ s a t u a i s d e c o n s u m o  
de reamos, a reciclagem, a eficihcia na produ@o de enwgia, a cmnservqSo, a 
mbiIita@o e cuidadoso monitoramento dos habitats, ecossistemas intactos e 
degradados e das paisagens. 

Para os paises em dewnvolvimento, o desenvolvimento sustentzlvel requer 
p o l i t i e a s e ~ q ~ ~ f o m e n t e m r i q u e z a , p r o m o v a m o ~ o , c o m b a t a m  
a pobm e estimulem a safide, sem danificar a capacidade desses p’w de dar 
arcimo A sua populqb  humana, ao ambiente e 21 biodiversidade dos quais 
dependem. 

Uma abordagem altemativa para o desenvolvimento swteutzlvel volta-se 
paraumfuturoesperado(olhandodo~~aopresente).Emborasejp~~predizer 
as necessidades especfficas das g e q i k s  futuras, as necessidades bkicas se60 
com~apobrezaeproteg~epromoveras~dos  seres humanosedo ambiente 
natural. As a@es apropriadas ptecisark incluir uma m-a em todas as &eas 
como a econhica, social, politica, cultural, tecnol6gica, kbiental, ecolbgica, 
biotecnol6gica e espiribl. 
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Devido aos seus ~ecu~sos divemos, perfcia considedivel, conheciito e 
situa@o fqiientemente @xima a Breas urbanas, os jardins bohicos es% em 
~ c 5 t i m a s p a r a t e r e m u m p a p e l ~ p a l n a p m ~ d e m ~ s o G i a i s  
para um htum m t e d v e l  w i n  1997). Se, pon5m, 061 jardins botenicos devem 
ser efetivos M influhcia do p t l b h  para viver sustentavelmente, eles n b  s6 
pren’sam pregar pela sustent&iidade, mas precisam se estabelecermmo modelos 
de sus ten^. 

nai PLANEJAMENTO E DESENVOLVlMEliTO DE PDLiTlCAS 

Os jardins botfinicos devem: 

i )  procurar trabalhar awiados corn o govern0 em todos os niveis e 
corn outras htitui@es pertinentes. para planejar as prioridades de 
desenvolvimento es&@ca8 em seu estado e reg&; 

E) desenvolverepnwnoverc&bgmdermdutalelativasBcoletasusfentavel 

m) envolver-se no desenvolvimento local e regional que influenciam, 
ou t&m o poder para influenciar, a biodiversidade, como por exemplo, 
o turismo e o desenvolvimento rural; 

iv) re\risarsuaspr6priaspolificasinstitucionairepldticasparaveroimpacto 
que causam no desenvolvimentn mistent8vel. 

de plantas SilVeStre8 in loco; 

Os jardins bothicos devem: 

i )  trabalhar em sociedade com outras instituiG6es importantes para 
desenvolver dados que ajudem a k a r  nfveis de explonqb sustentiivel 
de esptscies de plantas; 
trabalhar junto com especialistas relevantes (por exemplo, 
economistas) para desenvolver dados e avaliar os beneffcios 
econ&nicos da biodivddade e dos ecossistemas naturais, atrav6s 
de cooperaq50; 

iii) trabalhar em parceria corn partes pertinentes a fim de identificar, 
avaliar e anunciar espQies de plantas silvestres que t&m impo&cia 
econ6mica (Quadro 8) ou potencial paracomunidades urbanas e rurais; 

iv) ajudar na introdu@o de plantas para cultivo, o f m n d o  conhecimen- 
tm que visem B melhoria apn6mica das variedades locais e tknicas 
hortkolas para iniciativas de cultivo, trabalhando em parceria com 

ii) 

w 



mstituiqdes apropriadas; ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ 

v) associar-se com, e apoiar, organiza@es de com6rcio de plantas com 
valor comercial paraintroduzir plantas apropriadas nos viveiros, tendo 
em vista o com6rcio (i.e. mas, incomuns e nativas); 

vi) promover o desenvolvimento do controle integrado de pragas em 
k a s  relevantes para horticultum, agricultura e & i ,  como tamb6m 
em suas pr4prias atividades. 

21R4 

Os jardins bothicos devem: 

i) desempenhar um papel ativo, na comunidade, em servips de extensiio 
e programas de grande alcance, em heas tais como mitigaqao da 
pobreza, cuidados ddicos,  treinamento, desenvolvimento hoaicola 
e outros campos que aju-0 a g e m  melhores pa&& de vida e 
sustentabilidade para as comunidades locais; 
lanpr mEo de visitantes, serviqos de interpretaqiio educacionais 
dentro do jardim botgnico para promover cidadania e o uso ~ - - - 
sustentavel dos recursos naturais, conscientizar sobre os estilos de 
vida do consumidor e mostrar o vinculo entre prote@o ambiental e. 
economia saudtivel para um desenvolvimento sustentavel e sobre 
a maneira de como viver sustentavelmente; 

m) trabalhar com as comunidades de forma a desenvolver indfistrias 
artesanais sustent4veis que n b  sejam prejudiciais & biodiversidade 
e a0 ambiente e que ap6iem a conmrvqb e o desenvolviment0 - 
sustentavel em regices de prioridade, 

apropriadodo conhecimento sobre plantas corn as comunidades locais. 

3) 

. - . 

__ ~ 

iv) desenvolver projetos de parceria que facilitem o comparhlhamento ~ 

PRATICAS SUSTENTAVEIS DENTRO DO JARDMBOTANICO 

Os jardins bothicos devem: 

i) knvolvec e implementar uma plftica institucional de desenvolvimento 
sustentavel que trate de: 
. horticultura (prsticas de coleta, aduba@o, canhole integmdo de pragas, 

~ ~ 

us0 de fertilizantes e substgncias quimicas), 
. utiliza@o de recursos de baixo impact0 (qualidade, quantidadl 

WO da tigua, dep6sito de lixo, redu@o e reciclagem de lixo), 



. fontes qiiitativas (equipamento, alimento, mercadoria o r i g i n ~ a  

. projeto e constmgko (efluentes, exigencias de combustivel, i.e., 
us0 de biomassa e aqueeimento de estufas, us0 de combustive1 
f6ssil versus fontes altmativas de energia), 

. transporte e acessibilidade para f'unciodrios e visitantes; 
ii) assegurarqueopessoalestejabeminfo~ sobreasustaWiidade. 

e a s p o l f t i c a s h ~ m t a b e q u e ~ j a ~ a ~  

iii) empreender auditorias regulares para verifcar como 
conduzindo @s voltadas para a sustentabilidade nas was rotinas 
difuias; 

o p l b b ,  eapdmak os visi- sobre a i m p t h c i a  iv) cxmmxmm 
do jardim botEnico para a sustentabiilidade abientai B &e mKticas 
nesta iha. 

- ----de l iw-tqca e de.fmtessu!&daveis), - ~- . _ _  _ _  - - - 

~ ~ -~casap ropr i adasdasm da sua prdpria Brea de 

. .  

2.19 REDES/RELACIONANENTOS CON OUTROS 
SETORES E/OU ORGANIZAC6ES 

Jardins botfmicos nao podem alcanpr sozinhos seus objetivos de vida 
sustentavel e a manuten@%a da diversidade de plantas. Precisam famar uma 
alianGa em todos os niveis, internacional, nacional e local, e ainda desenvolver 
e implantar programas cooperativos de grande alcance. A distibui@o atual de 
jardins bothicos pel0 mundo n30 responde pelas demandas de conmqb da 
biodiversidadee, a s s i m , e l e s p m k a m t e m ~ a ,  atimdeownplartilhar 
recurso! e integrac sum atividades de conserva#o corn outras 0rg-s 
respmiiveis (IUCN-BGCS e WWP 1989). Al6m das rek@%s Cnta jardins 
bothicos, h i  muitas outras pmerias e vfnculos que eles podem etruturar 
dentro de m a  comunidade, em nfvel nacional ou internacional, t s m b  efeitos 
significativos na manutengo da diversidade de plantas e na gamtia de uma 
vida sustentAve1. 

219.1 REDES EM NiVEL INTERNAGIONAL E NAGIONAL 

Os jardins bothicos devem: 

i) tomar-se membros ativos de organkqfk globais, regionais e 
nacionais, conectadas entre si, para a consewqiio de jardins 
bottbicos e da biodiversidade, 
fortalecm vinculos e desenvolver ou apoiac a comunica@o corn outros 

I 

ii) 



jardins botinicos, Breas protegidas, univerddades, instittiiqBes 
bothicas, uma extensa gama de organiwks govemamentais e n b  
govemamentais nacionais e internacionais, os setores corporativos 
e empresariais e aggncias de desenvolvimento para fomentare implantar 
um program compartilhado de conserva@o das plantas e do meio 
ambiente; 

iii) trabalhar com instituig3es relevantes para coordenar e implantar 
polfticas nacionais e intemacionais de conserva@o da 
biol6gica e realpr o papel dos jardins bowcos ~~ na ~ con 
plantas; 

iv) trabalhar para apresentarem-se globalmente como uma comunidade 
bem coordenada capaz de agir efetiva e eficazmente; 

v) usar redes eletr8nicas como recurso para um futuro desenvolvimento; 
vi) formar parcerias com outros jardins boaicos de modo a apoiar a 

cria@o de novos jardins botgnicos e o foment0 dos jh existentes; 
vii) trabalhar com o BGCI e corn outras organiza@es, a fim de estimular 

e apoiar o desenvolvimento de redes de jardins bothicos nacionais 
e locais; 

viii) prover e apoiar oportunidades iguais para fortalecer as rel- entre 
os hemisfhrios nortdsul, que deveriam ser caracterizadas pela 
sensibilidade acerca das exiggncias e condigtees mdtuas. 

~~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~~ 

2192 REDES EM NiVEL COYUNITARIO 

Os jardins bottinicos deGem: 

3 

ii) 

iii) 

iv) 

desenvolver ou apoiar comunicqiks baseadas nas comunidades para 
o r g a n i z q h  de conservagZo, a fim de assegurar uma abordagem 
coordenada da conserva@o local de plantas; 
apoiar e fortalecer a comunidade local para a valorizaqiio e a 
conserva@o de plantas e a avak$o do papel que desempenham na 
vi& c o t i k  
dmenvolver parcerias com escofas e universidades de modo a assegurar 
uma vis20 cooperativa da educqso ambiental e cientffica na regigo; 
desenvolver mecanismas apropriados para reMnhecer e salvaguardar 
o conhecimento indfgena e os direitos de pmpriedade intelectual de 
comunidadmlocaisdouindigenaseapoiarautGza@odetalcmhtxhento 
na conservqZo e no us0 sustentavel das plantas. 



ANEXOS 

ANEXO I 

RECOMENOA@ES DE COMO IMPLAWTAR 
A CONVENFAO SOBRE DIVERSIOAOE BlOldGlCA 

1. Obter e ler uma c6pia do text0 da Convenqiio sobre Diversidade 
Biol6gica - CDB; 

2. Desenvolver uma politica oficial sobre a CDB e uma estrat6gia para 
a sua impIanta@o em seu jardim bothico, de forma a assegurar que 
todas as a@es estejam em confomidade com a C0nvenc;g.o. Esta 
deverfi incluir: 
de que forma a miss50 de mu jardim6 importante paraaCDB - considem 
uma revisgo dessa missb a fim de que se tome mais envolvida com os 
objetivos da O B ;  
uma auditoria da CBD ou uma revisao estrat6gicado seu jardim e de 
suas cole@es em relqtio a CDB; 
um C6digo de Conduta institucional de coleta e aquisiqso de material 
vegetal; 
Acordos de Transferencia de Materiais e Acordos de AquisiGSio 
de Materiais devem ser confeccionados para ajudar a assegurar que 
os beneficios obtidos atravks da distribuigiio do material vegetal sejam 
compartilhados conveniente e eqtiitativamente; 
um programa de conscientizaqfio para que todo o pessoal esteja atento, 
e siga as politicas do jardim, seus procedimentos e prfiticas, em relqfi~ 
is recomenda@s da CDB. 

3. Procurar divulgar a CDB e seus objetivos aos freqtientadores do seu 
jacdim. 

4. Trabalhar para implantar a CDB em nivel nacional e internacional. 
envolver-se no desenvolvimento e implanta@o de estrat6gias e planos 
de aqHo para a conservaGBo da biodiversidade nacional e oferecer 
aconselhamento aos organizadores de politica em quest6es de 
diversidade de planta. 
procurar ser inclufdo, ou representado, em delegapjes oficiais 
ordenadas por seu govemo PI Conferhcia dos Membros da CDB ou 
para a SBSTTA (OrgHo Subsidiitrio para Aconselhamento 
Cientifco e Tecnol6gico). ou buscar credenciamento e comparecer a 
reuniaes, como 6 de direito a uma organizqio n2o governamental. 



pedu ao govern0 apoio e reconheclmento oficial aos esfoqos do seu 
jardim botikico naimplantapb da CDB. 
envolver-se em processos e grupos de trabalho, estabelecidos por 
organizaphs como a BGCI, a fm de fomentar politicas internacionais 
pertinentes para os jardins bothicos. 
fomentar e fortalecer parcerias corn instituipaes de outros paises, 
particularmente aqueles ricos em biodiversidade, mas deficientes em 
recursos, e ajudi-los de todas as maneiras possiveis a alcanpar 
SUS desalios e obrigapaes inerentes B implanta@o da Convenpb. 

(Wyse Jackson 1997) 

ANEXO 2 

RECOMENDACOES/ QUESTbES DA CITES PARA JARDINS BOTANICOS 

Contactar e informar-se sobre as suas Autoridades Nacionais da 
CITES, a Autoridade Administrativa e a Cientifica. 
Descobrir se seu pals 6 membro da CITES. Quem si40 os especialis 
em com6rcio de planta no seu pals? 
Os bothicos de campo de seu pais ou o pessoal dos 
b m  conhecimento acerca das plantas particularmen 
Desenvolver uma politica institucional dirigida & CITES. 
Pensar em registrar sua institxipilo junto & Autoridade Administrati 
nacional da CITES. 
‘bnfrontar suas coler;&s corn as plantas listadas nos A@ndices da 
C m S  e reunir documenta@o cornpleta para estas esp6cies. 
Distribuir informqfio sobre a U T E S  a todo o seu pessoal e assegurar- 
se de que entenderam o que lhes foi solicitado. 
Designar um membro de sua equipe para ser seu representante junto 
CITES. 
Aprovar e implantar urn C6digo de Conduta institucional para a colepb 
de plantas silvestres raras ou ameapadas, quer estejam ou n b  listadas 
pelaClTE.9. 
Obter sempre licenps de expom$o e, se necessiuio, de importapa 
selos da CITES. 
Assegurar-se de que nenhuma planta coletada ilegalmente entre en 
suas c o l q h s  “pela porta dos fundos”. 
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Compilar, junto aS suas instituiG8es colaboradoras, procedimentos 
tendo em vista a obtenGb de licenGas necesssrias para a importa$%o 
ou exporta(;b de plantas listadas pela CJTES. 
Dar publicidade, local e nacionalmente, a seu papel na implanta@o da 
CITES atrav6s de exposiq6es de plantas, exibi@es, materiais 
educacionais, folhetos e boletins para a imprensa. 
Pensar nos modos como v& pode envolver-se mais Be perto corn a 
quest50 do com6rcio de plantas, quer nacional ou internacionalment. 
Seguir SUBS phprias direirhs e seu C6digo de Condutd 
(Akemyd et a1 1994) Consulte o Anexo 8 para urn de priiticaem 
codrcio de plantas para jardins botgnicos. 

ANEXO 2 

RECOMENDAGdES/ QUESTdES PARA JARDINS BOTANICOS 
PROMOVEREM E IMPLANTAREM A AGENDA 21 

Nacional e internacionalmente 
Contactar was autoridades nacionais encarregadaa de negociar 
ccnven@es internacionais. 
Seu pais aprovou a Agenda 21? 
Se n b ,  por que d o ?  
Se seu pais nSo apmvou a Agenda 2 1, encorajbo nesae &do. 
Seu pais preparou uma estmt6gia nacional para  implant^ a Agenda 
al? 
Sua autoridade nacional produziu folhetos sobre a 
nodo que v& pudesse uSa-10s junto corn seus mat&& edmacionais? 
Entrar em contato corn grupos em nivel nacional e internwid para 
compatdhac materiais e habilidades na implantaqh da Agada 21. 
Cooprar corn os govemos nacionais, a fim de apoiar a imphta@o de 
polIticas nacionais de desenvolvimento sustenti4vel. 
Participar, apoiar dou desenvolver programas e parceriets nacionais e 
internacionais pertinentes. 

21, de 

Intemamente ' 

Rever was politicas e prhticas operacionais e de desenvolvimento e 
fomentar uma polftica institucional de desenvolvimento sustent6vel. 
Destinar urn membro da equipe para sec seu representante e contato 
junto ?I Agenda 21. 
Decidir o nivel de envolvimento que seja possivel em cada h a ,  
tais como exemplificar em opera~&s, incorporar sustentabilidade e 



~~ temas de desenvolvimento em programas de e d u c a p  e interpretagb, 
ou motivar ativamente atravts de programas de grande alcance. 

9 Distribuir informq%o e organizar semin6rios sobre a Agenda 21 para 
todo seu pessoal, de modo que possa estabelecer lideranqa e um 
exemplo na comunidade. 

Localmente 
Explorar e apoiar as necessidades e interesses dos visitantes e da - 

Empreender um processo consultivo junto B sua comunidade, aos 
estabelecimentos comerciais, $s organizagks d o  governamentais e 
a0 pessoal do jardim bothico, de forma a identificar e priorizar as 
preocupqks e oportunidades locais. 

9 A partir dos resultados do processo consultivo, determinar que 
assuntos seu jardim considera pertinentes para a conservaGBo de 
plantas e para um modo de vida sustenthvel em nivel local. Estes devem 
incluir m q a s  a plantas locais e habitats, escassez de agua durante o 
N o d o  de seca, desaparecimento dos conhecimentos tradicionais ou 

- Avaliar os esfoqos do jardim bothico para identificar como voce - 
pode contribuir para solucionar questks locais. 
Avaliar as instalqks e os recursos necessikios e/ou disponfveis para 
empreender a implanta@o da Agenda 21. 
Contactar todos os grupos locais, visando colaborax corn projetos e 
ofereer ajuda miitua. 
m 199% 

~~ ~p comuniweplogal acerca do desenvolvimento~s~s~n~vel~ I 

' plantas e animais invasoms, por exemplo. 

A COB E A CONSERVA(A0 INTEGRADA 

A Conven@o sobre Diversidade Biol6gica (CDB) realqa a importhcia da 
conservqFHo integrada da diversidade biol6gica, acentuando que as tknicas de 
conservaqb usadas deveriam ser complementares. As timicas de conservqb 
integrada podem ser interpretadas de modo a incluir: 

identificagiio e monitoramento dos componentes da diversidade 
biol6gica (Artigo 7); 
conservaq%o in situ da diversidade biol6gica atrav6s da proteg5o de 
ecossistemas, habitats naturais e da manuten@o de populaG6es viheis 
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de espdcies em ambientes naturais, assim como atravts do 
- estabeleeimento &-um sistema de iireaPiprotegidas. A conserva@oirt --- - 

situ tambtm inclui vCias tdcnicas de restituigFio para restabeleeer 
populapi5es de plantas no ambiente silvestre, assim como seus 
habitats, por meio de um monitorimento ativo, reintroduG&s, 
r e m a n e j a m e n t o s l t r a n s l ~ ~ ~ ~ q u e c i m e ,  reforp e esfoqos no 
sentido de recriar todo um ecossistema degradado, ou restaur840 
tArtigo 8); 
conservagiio ex situ dos componentes de diversidade bioldgica em- 
bancosde germoplasma, jardins botbicos e wtras institui@es (Artigo 
9); 
programas de pesquisa em diversidade biol6gicapitra contrihuir corn o 
desenydvimento de t6cnicas de conservqao e us0 sustentivel 
dos componentes de diversidade biol6gica 
programas para educa@io e conscienti 
entendimento do pdblico sobre a imp 
da diversidade bioldgica e as medidas que tal pFojtto requer 
(Artigo 13); 
promoplo de cooperapFio tdcnica e cientifica em niveis nacional 
e internacional (Artigo 18). 

~ 

Al6m disso, a CDB ressalta a necessidade de integrw a coitxmqFio e o 
us0 sustentAvel da diversidade biol6gica em planos, p r o m s  e polfticticas 
wtoriais (Artigo 6B). 

ANEXO 6 

BANCOS DE SEMEWTES 

0 annazenamento de material M forma de sementes d um dos mais 
difundidos e valiosos meios de conserv@o ex situ. Extenso conhecimento foi 
desenvolvido neste campo por agencias e institui@es envolvidas corn recmos 
gentticos de plantas, durante os dtimos 30 anos. 0 banco de sementes oferece 
vantagens consider&veis em compaqio a outros m6todos de conwrvqio ex 
situ, como facilidade de armazenamento, economia de espago, relativamente 
pouca demanda de trabalho e, consequentemente, a capacidade de manter boas 
quantidades de amostras a um custo economicamente vi&vel. 

As sementes oferecem um meio conveniente de armazenar diversidade 
genktica a long0 prazo, pois as amostras si50 de tamanho reduzido, de fkil 
manuseio, requerem pouca manutenGFio e freqtientemente permanecem viiveis 
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por longos perlodos. Em geral, as baixas temperamas e o dessecamento permitem 
que as sementes se mantenham vi6veis indefinidamente, em muitos casos. 
Bancos de semente tomam pouco eqaqo, mas podem ser dispendiosos quer 
por causa da necessidade de se manterem baixas temperaturas, quer pela 
neeessidade de testes de germinaqgo, ensaios de creschento e regenerwo. 
Niio 580 recomendlveis para especies cujas sementes sejam sensiveis ao 
dessecamento (sementes recalcitrantes). 

Os jardins bothicos de muitos pafses desenvolveram bancos de sementes 
para o armazenamento, principalmente, de sementes de espkies silvestres. 
PubIicaq6es do BGCI (1998) hdicam que existem por volta de 200 jardins 
bo@nicos com banm de sementes guardando sementes em annazenamentos a 
long0 e mt?dio prams. 

VBrios jatdias boWm desenvolveram a capacidade de armazenar 
embri6es isolados, sementes miniiseulas e tecidos sob condiG8es de 
criopresenqfio. mantendo amostras em nitroghio liquid0 a tempratwas de 
-196°C. Taisthicas oferecem grande p o W  para a muten@oe conservaplo 
da biodiversidade, pamCUlarmmte de espiscies de plantas que n3o podem ser 
annazenadas por meios convencionais. 

Os- bothim deveriam estar atentos vulnerabilidde do material 
annazenado a fat- externos, como corks de mergia, d i e m  civis, condi@es 
de tempo adversas e desastres naturais. 

(LaliW 1997) 

ANEXO 6 

COMO ESTABELECER UM PROGRAMA 
DE RECUPERAFA0 DE ESPECIES 

.Descri@o das espkies ou ?&on. 

.Taxonomia, morfologia e, onde possivel, a varia@o gen6tica das espkies. 

.Distribui@o atualmente conbecida e pret6rita. 

.Status atual de conservagtio (se ocorreu risco e em que grau). 

.Biologia populacional e reprodutivd hist6rico de vida. 
~Descrigiio do habitat e ecologia. 
.Fatores limitantes (por exemplo, habitat adequado disponfvel). 
.Identificasiio de o r g a n i q k s  respons6veis importantes e de 
colaboradores do programa de recuperagiio de espkies. 
. h e a p  reais e potenciais. 
-Medidas e a q k s  necesseas nara CnnservagZa. 
.Objetivos da recuperagb. 

. . j . .  
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Crit6rios para recupenqiio (medidas de como julgar se os objetivos foram 
alcanGados). 

.Plan0 de implementa@o. 

.Recursos necessfuios e disponfveis (inclusive hummos). 

.Reabilita@o e monitoramento. 
-Piano de trabalho. 
- m e n t o  e custos. 
(Akeroyd e Wyse Jackson 1995) 

ANEXO 7 

JARDINS BOTANICOS E PLANTAS MEDlClNAlS 

A importgncia das plantas medicinais tem sido freqiientemente 
subestimada Veja-se a declqito de um mente comunicado &Banco Mundiak 
“Apesar de todo o progress0 em quimica singtica e biotecnologi& plantas das 
floras silvestres de paises em desenvolvimento ainda slo uma fonte 
indispenshel de preparados medicinais, quer preventivos e/ou curativos. De 
fato, estima-se que mais de 80% da populaGo mundial contam, em primeiro 
lugar, com as plantas para cuidarem de sua sa6de ... [e] plantas medicinais s b  
uma possivel “ponte” entre desenvolvimento econ6mico sustenthvel, saclde 
de baixo custo e conservqk da biodiversidade em muim prtfses (Snvastava 
er al. 1995)”. 

Muitos jardins bothicos desempenham funFcies no estudo e psquisa 
de plantas medicinais, cultivo e conservqito. Suas extensas colgaes s50 
facilmente acessadas e disponibilizadas para, por exemplo, apOiar iniciativas 
locais de cuidados mcdicos bkicos que usem plantas medichais e seu us0 
sustent6ve1, particularmente em paises em desenvolvimento. Elas tambtSm esao 
disponfveis como um recurso para programas de testes para companhias 
fannduticas e para prover material a quem quer que esteja avaliando o valor e 
a seguranca de determinados remkdios h base de ervas. Os jardins bothicos 
podem fomecer os conhecimentos t6cnicos a fim de aprimom a ciencia do 
cultivo das plantas medicinais e cultivar as espkies necessfuias B medicina 
que ainda ntio tenham sido cultivadas. A maioria das plantas medicinais 6, no 
momento, cultivada como planta silvestre e, assim, tende a variar muito. Uma 
reprodqito eficiente requer acesso a uma extensa gama de v a r i q b  genetica 
como material inicial. Os jardins bothicos tBm um papel importante no 
desenvolvimento de amostragens variadas e representativas geneticamente de 
plantas silvestres que podem contribuir para programas de melhoramento vegetal. 
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ANEXO 8 

UM CbDlGO DE PRATICAS USUAIS NO COMERCIO 
DE PLANTAS PARA JARDINS BOTANICOS 

Julgar se quaisquer operaq8es de comdrcio de plantas que voce 
influencie ou das quais participe siio prejudicias B sobreviv6ncia das 
espdcies vegetais ou de populaqks vulnedveis. 
Estar atento e tentar obter e ler c6pias de toda legisla@o relevante 
relacionada B protegiio de plantas silvestres e i regulamenta@o de seu 
com&cio em nivel local, nacional e internacional. 
Nunca violar quaisquer destas leis intencionahente e tomar todas as 
medidas possiveis para assegurar que voce n5o as desrespeite sem 
querer. 
Incluir, na curadoria de sua instituiqiio ou nas politicas de aquisiG&s, 
diretrizes a serem seguidas sobre o comdrcio de plantas. 
Sempre conferir as fontes, a origem e a documentaqiiodas novas 
aquisiqties e as credenciais daqueles com quem voce faz permuta de 
plantas. 
Niio comprar, colecionar, aceitq como presente sem autorizaqlo, ou 
receber plantas que sejam conhecidas dos regulamentos nacionais 
ou internacionais, ou que tenham documentaGiio legal inadequada, 
inwrreta ou incompleta. 
Lksignar um membro da equipe cujos deveres incluiriio a verificaqiio da 
legisla@o sobre o com6rcio de plantas e cef icqi io  de que as atividades 
e as polfticas da instijuiqZo obedecem inteiramente a tal legislqb. 
Assegure-se de que esta pessoa entre em contato regular com as 
Autoridades Administrativas e Cienflicas de seu pais ligadas B CITES. 

9 Fazer campanhas para a conservaqgo da flora de seu pais e a 
pmte@o das suas mais vulneriveis e s e i e s  contra qualquer tmnsaq2o 
ilegal ou ngo sustenntavel. 
Tornar disponfvel, onde possfvel e apropriado, qualquer semente 
e x d n t e  ou material de disseminqito de plantas amwadas advindos 
das coleqks da sua instituiqiio; isso no cas0 de a distribuiqiio desse 
material vir a mitigar a p S i o  do comkio sobre as popula@es silvestres 
ameqadas e se tal material puder ser liberado confome as condiqks 
da CDB. 

(Akeroyd et al. 1994) Consulte o Anexo 2 para una  listagem da CITES 
para jardins bothicos. 



SECAO 3 
I M PLEM EN TAN DO A S  N 0 RM AS INTERN AC IO N AI S 

3.1 MECANISMOS GLOBAIS PARA MONITORAMENTO 
DA IMPLEMENTA($I OAS NORMAS 
INTERNACIONAIS E RELAT6RlO 

A implementa@o das Normas Internacionais de Conservupv puru 

Jardins Botanicos representa um desafio e uma responsabilidade 
consideriveis para a comunidade dos jardins botlnicos, tanto individual 
quanto coletivamente. Uma implementa@o bem sucedida s6 s e d  alcangada 
se os jardins bothicos desenvolverem, acerca das Normas, rea@% individuais 
ecoletivas, cuidadosamente formuladas e planejadas. Nesta se@o, siio esbo- 
fados procedimentos administrativos, a fim de apresentar modos de avaliar 
sua implementagSo, de informar sobre as atividades empreendidas em sua 
implementa@o e registrar as instituiGbes que esno envolvidas ou buscam 
envolver-se em sua implementq5o. 

Aqui tambkm est6 uma dr ie  de indicadores e objetivos pelos quais 
pode ser feita uma apreciqilo do sucesso no alcance dos sew objetivos. 

91.1 OBJETIVOS MENSURAVEIS 

e diffcil estabelecer objetivos mensurtlveis 
implemnta@odasNormasIntemacionais~sasermo 
ou institwionais podem ser criados de forma que institu@es psam avvaliar o 
pr6prio sucesso no alcance dos seus objetivos. Podm, recmhx~se que devem 
ser estabelaidos, urgentemente, objetivos globais para acon8erva@o de plantas, 
que v80 altSm do trabalho dos jardins bothicos. Esses objetivos devem 
considerar: 

o fim do extermfnio mundial de esptkies vegetais e de sua diversidade 
genktica em seu habitat silvestre; 

9 a conscientizagb da importlncia das plantas e da manutenfa0 da 
biodiversidade para o planeta e para a sobreviv6ncia humana; 
as necessidades e prioridades de conserva@o a serem inclufdas nas 
estratkgias nacionais, regionais e locais sobre assuntos relacionados 
i conservaggo da biodiversidade, ao meio ambiente, ao 
desenvolvimento sustenthvel, i s  politicas econamicas e sociais, i 
adminisbqiio do us0 da terra p. a eAiicag5o ptiblica. 
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Para a comunidade dos jardins bothicos: 

Objetivo: Os jardins botfinicos adotam e implementam globalmente as 
Normas Intemacionais e x p s a s  nesta publica@o. 
Medida de suc~sw): N6mero de jardins b o W o s  no mundo que adotaram 
as Normas Intmmcionais. 
ObjebEvo: Cada plantae ecossistema que &mas ameaGados Sgo incluidos 
em um programa de conservqiio cujo objetivo final 6 salvagud-10s e a 
sua diversidade genetica em seu habitat silvesue. 
Medida de suces80: Ndmero de programas de recupera@o de espkies e 
programas de conservqfio de ecossistenm e o seu fndice de sucesso. 
Objetiwo: A capacidade dos jardins botbicos 15 desenvolvida para a 
conservq&o da biodiversidade mundial, em particular em redties de 
grande diversidade. Recnrsos &em tm idmtificados e acessados para 
apoiar sua6 Cttividades de mmqb da kodiddade. 
Medidadesueesso: N&nerodejardinlibot&nimqueoper-sunnomundo; 
a porcentagem que deiwnvolve programs de pesquisa, conservqiio e 
educa@o. 
Objelivo: Informa@o atual sobre as atividades, colq6e-s e ins*& de 
jardins botsrricos do mundo est4 disponivel para apiar a conservqiio da 
biodiversidade. 
Medidas de sucesso: Nfimero de jardins bothicos ligadcs h Internet; 
ndmero de jardine bothicos corn sistemas de dados eletr6nicos para 
g m c i a r  sua8 cole#m e tom6-h acessiveis. 

Para jardins bohicos individuais: 

Objetho: Propmas  de conserva@io para qualquer especie de planta 
amea@a sib estabelecidos e implementados em suas pr4prias regiGes, 
levando, fiaalmente, h recuperac;izo dessas espkies em seu habitat 
silvestre. 
Medidas de mcemo: Ndmero de jardins bothicos que empreendem 
programas de conservwito de esp6cies vegetais; nfimero de programas 
de conservqk implemcntados para uma s6 eswie.  
Objetivo: Programas de educaGiio pdblica em conservaGBo, 
sustentabilidade e meio ambiente s b  criados e/ou fortalecidos. 
Medidas de sucesso: Ndmero de programas de educapiio pliblica 
estabelecidos por jardins bothicos em um nivel nacional, regional e 
intemacional, a porcentagem de visitantes aos jardins botanicos que estsro 
atentos Bs prioridades ambientais e de conservqilo e ao pap1 dos jardins 
bot&nicos; as atitudes do pfiblico em geral com rela@ B conserva@o de 
plantas e h prote@o ambiental. 
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3.2 AOOTANOO AS NORMAS INTERWAGIONAIS 

As Normas Internacionais constituem uma publicaglo que foi 
disponibihda para jardins bo&nicos, a fim de que estes ofereqam uma estmtura 
condimte com as a@es de conservqlo. Os jardins bothicos individualmente 
sSo encorajados a declatarem sua intengg0 de trabalhar para a imple.menta@o 
destas Normas, adotando-as como polftica (ou parte da sua polftica) em 
conserv* para sua instituigb. 

Os jardins botgnicos devem: 

i) concordar em adotar as Normas Internaciod8, redigindo urn 
term0 decompromisso de que trabalharfio pant II iqlementaglo 
de suas clhula; 

visitantes, a fim de conscientizfi-10s da 
de uma polrtica global de conservaq6o 
de ajudar a levantar novos recursos f m c e m  
de conserv~g0. 

ii) buscar dar publicidade B adopfio da mesma 

3.3 OESENVOLVENOO UM SISTEYA DE REGISTRO 

impoaante manter i n f m q k s  sobre as a@%% OEaS jardins botanicos 
que implemeutam as Nonnas Internacionais, de forma qucr f a b s  possam ser 
identificadas e debatidas, a coordenaq6o e c o o p ~ H e  acerajadas e o 
importante trabalho desses jardins botgniws monhecib. 

i) desenvolver um sistema de registro internacianal para jardins 
botanicos que declararam a intenFHo de contribuir com a 
imp1ementac;aO das Normas Intemacionais; 

ii) encorajar jardins botfinicos a adotarem globalmente as Nor- 
mas Internacbi~ais como sua (ou parte da su8) polftica institucional 
em conservqk, 

iiii manter uma lista de instituig6es que fwram tal declam@o, publicar 
e disponibilim essa lista regulanmnte; 

iv) buscar ganhar endosso de outras partes - que nHo jardins 
bothicos -, para que outras institui#m e organizq6es c d q a m  
os princfpios e objetivos das Normas Intemaciouais, visando 
a fortalecer e estimular a cmperqlo para sua implementa@io. 
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Os jardins bothicos devem: 

) considerar o desenvolvimento de urn registro internacional de projetos 
que contribuam com a implemenk@o das Normas Internacionais.; 

.ii permitir que os seus nomes sejam acrescentados B lista das 
instituip3es que fizeram uma declarag%o de iateqb de trabalhar 
para a implementafio das Normas Internacionais. 

0 monitoramento da implementa@o das Normas Internacionais ser6 uma 
tarefa futura importante para assegurar que os objetivos e as prioridades est& 
sendo alcanpdos. 

3 Botanic Gardens Conservation lntemtional deve: 

1 empreender, monitorar e avaliar a implementagfio das Normas 
Intemacionais em uma escala global; 

I) apoiar e cooperar com organiza@es de redes de jardins botiinicos 
individuais que estejam mnitorando a implementa@oem nivel local, 
regional e nacional; 

5) manter urn sistema de informagilo computadorizado nos jardins 
botlnicos do mundo, inclusive informagPo atualizada sobre suas 
cole@es, instalaq6e.s e atividades; 
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iv) usw os resultados do monitoramento e da avdiqik para determinar 
meios pelos quais BS Normas possam tornar-se mais efetivas. 

As organizqks em rede devem: 

i) estabelecer sistemas de coordenqh, monitoramento e ava1iqPo para 
assegurar que os objetivos da conserva@o da biodiversidade em 
suas regib estejam sendo alcangados; 

ii) desenvolver e implementar sistemas de informaq%o eletr6nicos para 
monitorar atividades de conservag8o da biodiversidade que 
contribuam com as Normas htemacionais; 

iii) fixar ou designar uma ou mais pessoas para constituir coordenador 
regional de atividades relacionadas com o monitoramento da 
implementa@o das Normas Internacionais; 



iv) empreender inventhrios eventuais para registrar as instalaq6es 
e atividades, assim como o envolvirnento institutional na implemen- 
t a @ ~  das Nomas Intemacionais; 

v) apoiar o monitorament0 international da hplementaqilo das Normas 
Intemacionais, provendo &dos e infomq&s como apropriado. 

Os jardins bothicos devem: 

i) monitorar e avaliar as atividades que elm empreendem, para que 
c o n t r i b u a r n c o m a h p ~ ~ ~ i l o d a s N o n r u t s ~ ~ ,  deform 
que uma av&a@o sobre a rea&a@o das m&trts instituciunais possa 
ser feita; 

ii) prover infomaq6es sobre as atividades empreendidas que sejam 
pertinentes & implementaqilo das Normlfs Internrcimais para 
instituiqks e organiqks nacionais, *@on& w &mmcionais que 
estejam mnitorando e cmrdenando a rea&.q&o 

3.5 ESTRUTURAS AOMlNlSTRATlVAS 

H l  uma necessidade de se estabelecerem estruturas administrativas 
institucionais e de rede para coordenar e monitom a implementa@a das Normas 
Intemacionais. 

0 Botanic Oardens Conservation In&mutiod &vert%: 

i )  fornecer uma secretaria e servicos de apoio administrativo para 
ajudarem no monitoramento e coordenqk da implementqilo das 
Nomas Intemacionais; 

ii) organizar grups de especialistas para consulta intemacional, se 
necesslrio,  de modo a preparar uma polltica adicional, 
documentos ttcnicos e processuais para elaborar e considerar 
assuntos relativos a implementaqilo ou execuqilo das Normas 
intemacionais. 

As organizqks de rede devem: 

i) ajudar a pmver cooden~tlo em nivel nacional e regional para monitorar 
e apoiar a implementaqZo das Normas Intemacionais pelos jardins 
botlnicos; 

ii) apoiar jardins botlnicos individualmente a desenvolverem 



estruturas administrativas apropriauas us mouu a aJudar 
n a s  respostas Bs Normas Internacionais, implementando 
suas cliusulas e monitorando as atividades empreendidas. 

Os jardins bothcos devem: 

i) fomecer a resposta de sua instituiqlo Bs Normas Intemacionais; 
n) monitorar as atividades que contribuem com a implementa@o das 

Normas Intemacionais; 
m) formular objetivos individuais que procuram alcancar a 

implement@o das Normas Intemacionais; 
iv) criar estruturas administrativas apropriadas para assegurar que a 

implemenbgio das Normas seja planejada, coordenada e monitorada 
dentn, da sua instituiplo; 

v) oferecer apoio a wtras institui~i3es e organbqaeS com que trabalham 
para promover o desenvolvimento de estruturas administrativas 
vigando B implementac$o das Normas Intemacionais; 

vi) se adequado, estabelecer gnrpos ternatcos ou de interesse especial 
dentro do jardim botbico, para considerar a implementaqfio das 
Normas nos diferentes campos em que eles atuam; 

vii) establecer p'ofedimentos para permitir que. relat6rios regulares sobre 
as suas atividades de conservaqlo estejam disponfveis para a 
Secretaria que monitora a implemenh$o das Normas. 

3.6 REUNI~ES 

Reuniks regdares de representilntes de jardias bofinicos em diversos 
lugares do mundo s80 um modo efetivo de se monitorar a implementa@o das 
Normas Internacionais. 0 Congress0 Inmacional de Consava@lo de Jardins 
BotMcos do BGCI, realizado a cada tr&s anos, sed reconhecido como a 

I n ~ ~ a s e r e m p r o p o s s a s e ~ . O B G C J o r ~ ~ e s t e s c o n g r e s s o  
e o local e data dessa reunilo ser?io notificados, 1150 menos que seis meses 
antes, aos jardins botblnioos que estejam inclufdos no international de 
jardins bothicos mantido pel0 BGCI. As res0lu@e.s do congress0 s&io por 

oporhmidade e local de etlcontro para mudan- e atuab@b nas Normas 
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Botanic Gardens Conservccrtun InrernutwwI deverii: 
_ _  _ _  . - .-. - - - . - -  - 

3 organizar wngressos intemacionais regulares on& a implementa@o 
das Normas Internacionais poderi ser planejada, deliberada e 
monito-, 

U) inform@ aos jardins botanicos e ?is redes do mundo sobre ewes 
congresses e envim contrih&W para 

iii) antes do Congresso, preparm um relat6rio que esboce o progress0 
--feito desde o dltimo Congrcmo na irnpkmentaf$io das Normas 

Internacionais. Tal relat6rio sera apresentado BO Congresso para 
apmvagM e, subsqUenmmente, p u b l i d ;  

e delibwa@,o; 

Os jardins bosanis devem: 

i) procurar ser representados em tais reuniBes e, dentro dos limites dos 
sew recursos, contribuir ativamente com suas deliberqks. 

3.7 PUBLICA~AO DE RESULTADOS 

HA uma necessidade de assegurar que os resultados dos trahalhos 
empreendidos na implemenkqb das Normas sejam publicados e amplamente 
disseminados (inclusive impressos e por meios eletr6niws), a fm de assegurar 
que jardins botiticos no mundo tenham acesso ?I infowSo sobre diretrizes, 
c6digos de conduta e de boa pr&tica, tknicas e metodologias e aos resultados 
de projetos empreendidos corn sucesso. 

0 Botanic Gardens Conservation International deve: 

i) puhlicar informaG8es e artigos importantes para a implementa@o das 
Normas Intemacionais e disseminar tais informaq6es entre a comu- 
nidade dos jardins botiticos; 

ii) encorajar os jardins botlnicos a publicarem e disseminarem os 
resultados de seu trahalho atrav6s de importantes jomais nacionais e 
intemacionais e de outros meios. 



Os jardins bothicos devem: 

i) assegurar que os resultados de seu trabalho de conservagiio sejam 
amplamente publicados e disseminados. 

3.8 ADOgAO DE PROTOCOLOS PARA AS NORMAS INTERNACIONAIS 

Politicas e protocolos especificos e detalhados podem ser, de tempos em 
tempos, necessckios ou desejheis para definir ou redefinir aspectos particulares 
das Normas. Jardins boWcos individuais, grupos de jardins bothicos, outras 
institui@es pertinentes ou suas organizwF6es em rede podem desenvolver tais 
protocolos e politicas. Enquanto ainda em processo de redaqgo, tais politicas 
devem estar disponiveis para camentslrios, revisgo e w m r d h c i a  entre a 
comunidade dos jardins botfinicos. 

0 Botunic Gardens Conservation International devera assegurar que 
tais documentos estarslo dispodveis para que os jardins boWcos do mundo 
os revisem. Logo depois desse processo, tais polfticas e protocolos seriio 
apresentados no Congresso Internacional de Conserva@o em Jardins Bothicos 
para finaliza@o eratifica@o. Esta hltima sed feita, se estiver de acordo a maioria, 
dois teqos dos delegados presentes no Congresso. 

3.9 REVISA0 DAS NORMAS INTERNACIONAIS 

S e ~ o  feitas emendas e revisks nas Normas Intemacionais de tempos em 
tempos. 0 objetivo 6 atualizar suas cl&usulas, clarificar disposic6es e seus 
significados e fazer CO- e altexagm t~ luzde desenvolvimentos, mudanqas 
e avanps no8 campos da boWca, conserva@o, meio ambiente e na realizqiio 
de Conven@es e polrticas que p s a m  afetm as Normas. Tais emendas podem 
ser preparadas e propostas por jardins bot$nicos individuais, outras instituiws 
relevantes, grupos de jardins botanicos ou suas organiza@s em rede. 

A Botanic *dens Comervution Internutiom1 devera assegurar que 
tais documentos estargo disponfveis para que os jardins boWcos do mundo 
os revisem. Logo depois desse processo, tais politicas e protocolos seriio 
apresentados 80 Congresso Intemacional de Conserva@o em Jardins Bothicos 
para finaliiiio e ratificagb. Esta &ima sed feita se estiverem de acordo a 
maioria, dois -os dos delegados presentes no Congresso. 

A prepara@o de uma reviSao completa ou uma nova da@o das Normas 
Intemacionais poder6 ser empreendida se proposta e subseqrtentemente aceita 
por dois tergos dos delegados inscritos no Congresso Internacional de 
Conservqgo em Jardins Bothicos . 
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’1 FINANCIAMEWTO E RECURSOS PARA A COHSERVAFAO 

Embora a maioria dos jardins bothicos consiga financiamento de fontes 
WUIO o governo, orgatkq6es caritativas ou departamentos universitkios, nao 
M nenhuma garantia de que esta s i t u q k  continua6 em todos os casos, ou que 
haver& recursos continuos e financiamento para o trabalho de mnservagfo 
essencial. Amitlde, o fmanciamento e implementaqao do projet, de mnservqilo 
depnde mais da iniciativa de indivfduos dentro de uma instituio do que do 
desenvolvimento de programas. Hi vcirios modos de os jardins bot%nicos 
levantarem fundos para ajudar no financiamento R obter recursos para 

que seus esfoqos tenhm &it0 (Leadlay e Oreene, 19%). Rwmvolver uma base 
financeira segura para a institniqao deveria ser uma das &refas prioritkias para 
cadajardimbothico. 

conservag?io de recursos, mas precisam planejar c- P”==gurar 

0 Botanic Ga&m Conservation International 

TJ ajudar os jardins bothicos nos esforgos de m@ai$io de fundos 
para conservagfo, provendo aconselhamtnto, pedcias e apoio 
appriado. 

As organiza@es em rede devem: 

i) prover apoio, aconselhamento e perfcia 

iij encomjltr o desenvolvimento de sociedadesrd 
cooperativos que aumentem as possibil 
de divida flutuanle. 

esforvios de 1 e v m m t o  de fundos; 

Os jaqtins botgniCos devem: 

i) desenvolver uma estratbgia de levantamento de fundos para as 
atividades de conservagEo, como parte do plan0 estratbgico global 
para o j a r h ,  

ii) investigar modos de como ter acesso a mais recursos de instituig%s, 
de autoridades governamentais, de doagks e de fundos para projetos 
especfficos em conservqF8o; 

iii) investigar modos de como levantar recursos pr6prios (por exemplo, 
venda de plantas, taxas de entrada e de programas, indristrias pr15prias 
e lucros das vendas de loja e/ou de restauranteslbistra) para dar 
suporte L iniciativas de conservq&; 
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I LUUIIW yaicerias com as comunluaues locais para desenvolver 
programas voluntaries que venham a contribuir  com o 
desenvolvimento do jardim botsnico, com sua administraqiio, 
manuten@ e projetos locais de conservqilo; 

v) formar parcerias com instituigBes que tenham uma missiio 
complementar, a fim de atrair apoio para iniciativas de conserv@o; 

vi) apoiar organizap3e.s em rede, como o BGCI, a fim de acessar e 
desenvolver recursos para ajudar na implantagiio das Normas 
Internacionais; 

vii) conscientizar as autoridades locais e nacionais, possfveis doadores e 
o ptiblico em ged acetrca do importante trabalho de eonserva@o que 
esHo empreendendo, o que a j u M  a atrair novos e continuos apoios 
aos progranas de conservagilo da biodiversidade. 



GLOSSARIO 
Com vistas ils N o m  Intemacionais de Conservapio para Jardins Botanicos, 
os termos a seguir s&o definidos: 

ARUlSlFdO 
Espkime ou amostra adquirida e mantida em uma colq50 (viva ou preservada). 

B A N C O  D E  G E R M O P L A S M A  
Cole$%o de propfigulos que C armazenada sob condipaes que r e t h  sua 
viabilidade por longos pedodos. Po& incluir semente, p6len, cultura de tecido, 
material de dissemina@o vegetativa, DNA e at6 msmo plantas cultivadas sob 
a forma de pIanta@es. 

B IO 0 I V E R S I D A D E (DMRSIDADE BIOLhGICA) 
" ... a variabilidade entre organismos vivos de quaisquer origens, seja, inter alia, 
ternstre, marinha ou de outro ecossistema aqu6tic0, e dos complexos e~0l6gic0s 
dos quais s50 p m ;  isto inclui diversidade dentro de e s c i e s ,  entre espkies e 
diversidade de ecossistemas (UNEP 1994)". 

B I O T E C N O L O G I A  
Qualquer aplica@o tecnol6gica que use sistemas biol6gicos. organismos vivos, 
ou seus derivados, a fm de f m r  ou modificar pradutos ou processos para us0 
especifico (CDB). Tem sido definida, em outros lugares, de forma menos ampla, 
para incluir novas tecnologias que apsentam uma forte base molecular. 

C O N S E R V A  F A O  E X  S I T U  
Conserva@o e manutenqh de amostras de organismos fora do seu habitat 
natural, sejam exemplares representados em jardins bothicos ou na forma de 
semente, p6len, prop6gulos vegetativos, culturas de tecido ou de cClulas. 

C O N S E R V A C A O  iw siru 
Conservapo da diversidade biol6gica no local de origem do recurso biol15gico. 

C O N S E R V A F A O  I N T E G R A O A  
Combina@o das abordagens complementares da conserva@o in situ e ex situ, 
para a prote@o e administra@o da diversidade biol6gica. combinando a 
conserva@o ao nivel das espCcies com a administra@o de comunidades e 
ecossistemas. TambCm procura reunir organizaes que usam m6todos diferentes 
para conserva@o da diversidade e reunir todos os responstiveis que estejam 
nos governos, indfistrias e comunidades e que possam influir na sobrevivhcia 
das espkies. 
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D E S E N V D L V I M E N T O  S U S T E N T i V E L  
“...desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer 
a aptidgo das gera@es futuras para satisfazer as mas pr6prias necessidades 
(The World Commission on Environment and Development 1987)”. 

H E R B A R I D S  
Modo tradicional pel0 qual material de origem vegetal dessecado C armazenado 
a long0 prazo. Consewam o espkime-tip0 de cada taxon descrito por bothims 
e documentam a distribui@o, fenologia e variabilidade de es-es de vegetais. 

I N T R O D U F A O  
Estabelecimento (cultivo) de uma planta em uma &ea onde nunca se soube 
existir. 

P L A N 0  D E  R E C U P E R A F A 0  DE E S P f C l E S  
Plan0 pr6tico e abrangente de a@o para salvaguardar uma es&ie de perdal 
detmiora@k~ de sua variabilidade g d t i c a  ainda existente. 

R E l N T R O D U ( A 0  OU R E S T l T U l ~ A O  
Devolqiio e monitoramento de uma planta em uma h a  na qual era anteriomente 
encontrada, mas onde agora se encontra extinta ou que se acredita extinta - 
tamb6m conhecida como restobeleeimento ou reabilikrg0. 

R E S P O M ~ ~ V E L  
“...um indivfduo, organka@o ou grupo, quer f d  ou informal, afetado por, ou 
intemsado nas, atividades relativas a aquisi@o, us0 ou provish de recursos 
gen6ticos, sua pmghie ou derivados (Royal Botanic Gardens, Kew, 1999)” 

R E S T A U R A $ A O  
“.,.prccesso de a l t e w o  intentional de um sitio para produzir um ecossistema 
hist6rico especifico. A intenqh do trabalho C emular estrutura natural, fun@o, 
diversidade e dinarnica de um sistema ecolfigico nativo definido”. (Society 
Ecological Wtoration - S W )  

S U S T E N T A B l l l D A D E  
“ ... envolve urna equaqgo entre exighcias ambientais e necessidades de 
desenvdvimento. Pode ser eqdibrado atravh da a@ tanto para reduzir tens6es 
como para aumentar a capacidade de manuten@ do meio (UNESCO 1997)”. 
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