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In tro du ção
A vi ti cul tura no Bra sil foi in tro du zida por por tu gue ses e es pa nhóis já
no sé culo XVI. A ini ci a tiva pi o neira é cre di tada à Mar tim Afonso de
Souza no su deste, na época da Ca pi ta nia de São Vi cente, em 1532. No
mesmo pe ríodo, tam bém há re gis tros de ex pe ri ên cias no Sul e Nor‐ 
deste do país (SOUSA, 1969). Todas essas ini ci a ti vas, con tudo, não
atin gi ram re pre sen ta ti vi dade que per mi tisse con fi gu rar uma re gião
com iden ti dade vi ti vi ní cola. A real con so li da ção da vi ti vi ni cul tura no
país se ini ciou com a che gada dos imi gran tes no sé culo XIX, em es pe ‐
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cial os ale mães, mais tarde, os ita li a nos, a par tir de 1875, res pon sá veis
pelo grande im pulso da vi ti vi ni cul tura no Bra sil (FAL CADE, 2011). A
Serra Gaú cha é o maior e mais im por tante vi nhedo do Bra sil, com
apro xi ma da mente 85% da pro du ção na ci o nal de vi nhos (IBRA VIN,
2013), com pondo um ar ranjo pro du tivo e ins ti tu ci o nal que en globa
cerca de 670 es ta be le ci men tos e gera 3.300 em pre gos (MDIC, 2015),
ins ti tui ções de en sino e pes quisa vol ta das para a área, além de as so‐ 
ci a ções pro fis si o nais. O de sen vol vi mento da vi ti vi ni cul tura na Serra
Gaú cha foi for te mente mar cado pela imi gra ção ita li ana, a par tir de
1875. Além de ser a prin ci pal re gião vi ti vi ní cola em ex ten são e pro du‐ 
ção, a Serra Gaú cha tem uma im por tante in fluên cia sobre as de mais
re giões do Bra sil, seja pela pre sença de vi ní co las e pro fis si o nais, ou
como re fe rên cia em pro ces sos (FLO RES et al., 2014).

O vi nhedo emer gente tra tado no pre sente ar tigo foi cons ti tuído em
ou tras bases, parte de uma ex pan são mais re cente, que ocor reu tanto
no Sul, como no Nor deste do país, pre ci sa mente, a par tir da dé cada
de 1980, em uma con ver gên cia de in ves ti men tos es tran gei ros, ini ci a‐ 
ti vas lo cais e in ves ti men tos de vi ní co las da Serra Gaú cha, que ex pan‐ 
di ram suas áreas de pro du ção. Hoje, re giões como a Cam pa nha e o
Vale do São Fran cisco con tam com vi nhe dos, vi ní co las, as so ci a ções
se to ri ais, ins ti tui ções de en sino e pes quisa na área, ini ci a ti vas de eno‐ 
tu rismo, além de pro je tos em curso para In di ca ção Ge o grá fica, em
um mo vi mento para sua con so li da ção, que se in ten si fi cou a par tir de
2010 (FLO RES, 2015). A re gião da Cam pa nha está lo ca li zada na Me tade
Sul do es tado do Rio Grande do Sul, ao longo da fron teira do Bra sil
com o Uru guai, como pode ser visto no Mapa 1.
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Mapa 1.Re gião vi ti vi ní cola da Cam pa nha, Rio Grande do Sul.

O pro cesso de co lo ni za ção da Cam pa nha foi mar cado por con fli tos e
dis pu tas ter ri to ri ais entre por tu gue ses e es pa nhóis, du rante o sé culo
XIX, palco para for ma ção de um novo tipo so cial, o “gaú cho”, que se
con fi gura como mito de fun da ção da iden ti dade do Rio Grande do
Sul. O “gaú cho” re pre senta uma mis ci ge na ção, com in fluên cia ét nica
cas te lhana, char rua (in dí gena) e por tu guesa; é iden ti fi cado com a re‐ 
gião de fron teira e li gado à ati vi dade pas to ril e à es tân cia, com uma
forma bu có lica de des cri ção da pai sa gem, des ta cando o pampa, a co‐ 
xi lha e o mi nu ano 1 (HEI DRICH, 2000). Com re la ção à pro du ção vi ti vi‐ 
ní cola, es tu dos apon tam para áreas pon tu ais, com os je suí tas, no sé‐ 
culo XVII, e com os por tu gue ses, no sé culo XVIII (SOUSA, 1969), mas
que não che ga ram a for mar uma iden ti dade ter ri to rial. Já no final do
sé culo XIX, o de sen vol vi mento dos vi nhe dos no Uru guai teria sido o
res pon sá vel por levar a vi ti cul tura para a Cam pa nha, como uma con‐ 
sequên cia pos te rior da imi gra ção es pa nhola; um dos vi nhe dos mais
ex pres si vos era Uru guai ana, com re gis tros de pro du ção de uvas e vi‐ 
nhos, que eram con su mi dos na re gião, a par tir de 1887 (PIZ ZOL;
SOUZA, 2014).
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Con si de rando o pro cesso de for ma ção do ter ri tó rio, a Cam pa nha
pos sui um per fil pro du tivo his to ri ca mente vin cu lado à pe cuá ria ex‐ 
ten siva e à ri zi cul tura, li gado a gran des pro pri e da des e à con cen tra‐ 
ção da pro du ção. Essa es tru tura é uma he rança di reta e acaba por re‐ 
fle tir a pró pria co lo ni za ção da re gião da fron teira, mar cada por uma
ocu pa ção mi li tar, na ori gem das “es tân cias” (PE SA VENTO, 1985).
Assim, ape sar dos an te ce den tes acima re la ta dos, a cul tura da uva e do
vinho não é parte da for ma ção da iden ti dade desse ter ri tó rio, nem
em ter mos pro du ti vos, nem em ter mos cul tu rais. Trata- se de um ele‐ 
mento ex terno, in te grado a par tir dos anos 1980, que vem for ta le‐ 
cendo a sua pre sença e pas sando a fazer parte do co ti di ano da re gião.

4

Do ponto de vista téc nico, o po ten cial da re gião para cul tu ras eu ro‐ 
peias já havia sido cons ta tado pelo bo tâ nico fran cês Saint- Hilaire, em
sua vi a gem pelo Es tado, entre 1820 e 1821. Du rante a dé cada de 1970,
es tu dos li de ra dos pelo pro fes sor Ha rold Olmos, da Uni ver si dade de
Davis (EUA), com a par ti ci pa ção da Uni ver si dade Fe de ral de Pe lo tas e
da Se cre ta ria da Agri cul tura do RS, iden ti fi ca ram a re gião da Cam pa‐ 
nha como a mais fa vo rá vel para a pro du ção de vi ní fe ras, de vido as
suas ca rac te rís ti cas eda fo cli má ti cas. A pes quisa foi ini ci ada em 1974 e
re to mada em 1976, com ob ser va ções mais pro lon ga das, con forme re‐ 
la tado por Mota (1992). Fa to res eda fo cli má ti cos qua li fi cam a ap ti dão
da re gião da Cam pa nha, com des ta que para, con ti nen ta li dade e at‐ 
mos fera lím pida, de cor rente da baixa umi dade re la tiva do ar, que de‐ 
ter mi nam maior am pli tude tér mica diá ria, ve rões de alta in so la ção,
ali ado a baixa pre ci pi ta ção no pe ríodo de ma tu ra ção da uva, fa vo re‐ 
cendo fo tos sín tese lí quida, o que re sulta em maior teor de açú car no
fruto (MOTA, 1992). Outro ponto a res sal tar é a de cli vi dade de, no
má ximo, 15%, fa vo re cendo a me ca ni za ção. Todos esses fa to res aca ba‐ 
ram por dar su porte aos in ves ti men tos ini ci a dos na dé cada de 1980,
com forte ex pan são a par tir dos anos 2000, de modo a cons ti tuir uma
re gião vi ti vi ní cola re co nhe cida e com iden ti dade ter ri to rial.

5

Abor dar sus ten ta bi li dade é tocar em um tema com plexo, que en volve
múl ti plos usos e pro ble má ti cas da es cala local à glo bal, sendo pauta
de di ver sas in dús trias e se to res da so ci e dade. No mundo dos vi nhos,
assim como a in dús tria acaba sendo afe tada por pro ble má ti cas re la ti‐ 
vas à sus ten ta bi li dade, como os even tos re la ci o na dos às mu dan ças
cli má ti cas, a busca por qua li dade e com pe ti ti vi dade acaba por po si ci‐ 
o nar os vi nhe dos como um cul tivo de alto im pacto. A sus ten ta bi li dade
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na vi ti vi ni cul tura tam bém vem sendo tema de ba tido na OIV e conta
com di ver sos do cu men tos de su porte e es copo amplo in cluindo as‐ 
pec tos fí si cos, am bi en tais, econô mi cos, so ci ais e ima te ri ais (OIV,
2004, 2008, 2016). Para a OIV, vi ti vi ni cul tura sus ten tá vel é:

[...] abor da gem glo bal na es cala de sis te mas de pro du ção e pro ces sa ‐
mento de uvas, que com bina tanto a sus ten ta bi li dade econô mica das
es tru tu ras e dos ter ri tó rios, a ob ten ção de pro du tos de qua li ‐
dade, tendo em conta as exi gên cias da vi ti cul tura de pre ci são, os ris ‐
cos re la ci o na dos ao am bi ente, à se gu rança do pro duto e à saúde dos
con su mi do res e a va lo ri za ção dos as pec tos pa tri mo ni ais, his tó ri ‐
cos, cul tu rais, eco ló gi cos e pai sa gís ti cos.

(OIV, 2004, 2008)

Pa ra lelo a isso, paí ses pro du to res tra di ci o nais, como a França e Suiça,
e tam bém os vi nhos de “Novo Mundo”, Aus trá lia, Nova Ze lân dia, Ca li‐ 
fór nia (EUA) e o Chile, vêm ar ti cu lando pro gra mas e ações em nível
re gi o nal ou na ci o nal, que podem as su mir a forma de auto- avaliação,
cer ti fi ca ção, selo (ou label) ou pe gada (CORBO; LA MAS TRA; CAPRI,
2014; FLO RES; ME DEI ROS, 2016; PI E ROT; RO CHARD, 2013; PRATT,
2012; SANTIAGO- BROWN et al., 2014). No caso do Bra sil, o país é con‐ 
si de rado re fe rên cia em di ver sas áreas com re la ção à ges tão am bi en tal
e ao de bate en vol vendo sus ten ta bi li dade e suas ma cro ques tões, mas
ainda pos sui la cu nas com re la ção à in dús tria vi ti vi ní cola. Nesse sen‐ 
tido, a re gião da Cam pa nha se apre senta como po ten cial para abor‐ 
dar o tema da sus ten ta bi li dade na vi ti vi ni cul tura bra si leira, seja pelas
suas ca rac te rís ti cas eda fo cli má ti cas, ações em curso, mo ti va ção dos
ato res lo cais ou ainda por ser um vi nhedo re la ti va mente jovem e em
ex pan são, pro pí cio para a ado ção de novas prá ti cas.

7

A pre sente pes quisa foi re a li zada no pe ríodo entre 2012 e 2015 (in cor‐ 
po rando tam bém banco de dados de tra ba lhos a par tir de 2009) e fez
parte da tese in ti tu lada “vi ti vi ni cul tura sus ten tá vel no Bra sil: uma
pro posta de abor da gem”, re a li zada em co- tutela entre a Uni ver si dade
Fe de ral do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Uni ver sité de Bour gogne
(UB), com o apoio da Chaire- UNESCO “Cul ture et Tra di tion du Vin”. O
es tudo con tou com uma aná lise de pro to co los de vi ti vi ni cul tura sus‐ 
ten tá vel em 6 paí ses, com ple men tado por duas fases de tra ba lhos de
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campo e ob ser va ções nas re giões da Cam pa nha e Vale do São Fran‐ 
cisco.

O ob je tivo desse ar tigo é tra zer uma visão geral sobre a re gião da
Cam pa nha e suas pers pec ti vas de sus ten ta bi li dade, in cluindo an te ce‐ 
den tes, es tru tura de pro du ção, per curso dos ato res e per cep ção com
re la ção à re gião. O le van ta mento de dados e aná lise na re gião foi ba‐ 
se ado em re vi são de li te ra tura, pes quisa do cu men tal e en tre vista com
ato res lo cais, in cluindo vi ti cul to res, vi ní co las e ins ti tui ções de apoio.
A aná lise das pers pec ti vas de sus ten ta bi li dade levou em conta o le‐ 
van ta mento de dados dos pro to co los in ter na ci o nais, assim como en‐ 
tre vista com ex perts, bus cando as me lho res prá ti cas na área e iden ti‐ 
fi cando o que já está em curso e pode ser im plan tado na re gião da
Cam pa nha. Os re sul ta dos foram ex pres sos com apoio de car to gra fia
te má tica e mapas con cei tu ais, que serão apre sen ta dos ao longo do
texto. Assim, o ar tigo se ini cia com uma aná lise da tra je tó ria e es tru‐ 
tura atual do vi nhedo da Cam pa nha, passa pela aná lise das prin ci pais
prá ti cas iden ti fi ca das na re gião ali nha das ao tema da vi ti vi ni cul tura
sus ten tá vel para des ta car, por fim, os po ten ci ais de de sen vol vi mento
desse vi nhedo emer gente e suas pers pec ti vas de sus ten ta bi li dade.

9

Cam pa nha: de sen vol vi mento e
es tru tura de um vi nhedo emer ‐
gente

Tra je tó ria con tem po râ nea da re gião vi ‐
ti vi ní cola

A tra je tó ria mo derna da vi ti vi ni cul tura na Cam pa nha pode ser di vi‐ 
dida em qua tro fases: 1) im plan ta ção, a par tir dos anos 1980; 2) ex pan‐ 
são, que teve iní cio nos anos 2000; 3) aco mo da ção, a par tir de 2007;
e, 4) nova ex pan são e or ga ni za ção da re gião para o pro cesso de re co‐ 
nhe ci mento da In di ca ção Ge o grá fica, a par tir de 2010 (Flo res, 2015). A
Fi gura 1 re trata a evo lu ção na área plan tada e o nú mero de pro pri e da‐ 
des, des ta cando as qua tro fases.
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Fi gura 1. Evo lu ção da vi ti vi ni cul tura na Cam pa nha

Como já res sal tado, a Im plan ta ção mo derna da vi ti vi ni cul tura na
Cam pa nha, foi mo ti vada pelas con di ções eda fo cli má ti cas, iden ti fi ca‐ 
das nas pes qui sas acima re tra ta das, a par tir do in ves ti mento de cor‐ 
po ra ções do ramo. A pi o neira foi a vi ní cola Al ma dén, pro jeto de uma
mul ti na ci o nal norte- americana, ini ci ado na dé cada de 1970, com ela‐ 
bo ra ção do pri meiro vinho, nos anos 1980, no mu ni cí pio de San tana
do Li vra mento (vi nhe dos ini ci al mente ins ta la dos em Bagé). O pro jeto
da Al ma dén foi se guido pela im ple men ta ção da Li vra mento Vi ní cola,
ini ci a tiva de um grupo ja po nês, cuja pro du ção tinha como des tino
prin ci pal as ex por ta ções para o país sede. Tais com pa nhias im plan‐ 
tam larga es cala de pro du ção, sis te mas de cul tivo di fe ren ci ado, com
ade gas, tan ques e equi pa men tos mo der nos (FLO RES, 2011) e pro ta go‐ 
ni za ram um per fil de in ves ti men tos di fe rente dos re a li za dos no tra di‐ 
ci o nal eixo da Serra Gaú cha.

11

Ape sar dos em pre en di men tos con si de ra dos de grande porte, a Ex‐ 
pan são da cul tura, que marca a se gunda fase, ocor reu quando os vi‐
nhe dos trans pu se ram as fron tei ras da cha mada “vi ti vi ni cul tura cor‐ 
po ra tiva” 2 e pas sa ram a con tar com a par ti ci pa ção de pro du to res da
re gião. Esse pro cesso desenvolveu- se a par tir do ano 2000, mo ti vado
pelos atra ti vos pre ços, pagos para aqui si ção das uvas de Vitis vi ni fera.
Os novos ato res dividiam- se em duas ca te go rias prin ci pais: os “novos
em pre en de do res” e os “pro du to res in de pen den tes”. Os “novos em‐

12

https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/docannexe/image/1639/img-2.jpg


A Região dos "Vinhos da Campanha" e suas Perspectivas de Sustentabilidade

Licence CC BY 4.0

pre en de do res” são pro du to res da re gião que já ini ci a ram um pro jeto
in te grado de pro du ção e vi ni fi ca ção, bus cando lan çar mar cas pró‐ 
prias de vi nhos. Em todos os casos, pos suem outra ati vi dade prin ci‐ 
pal, sendo que a vi ti vi ni cul tura apa rece como di ver si fi ca ção e as fa‐ 
mí lias estão en vol vi das no pro cesso. Já os “pro du to res in de pen den‐ 
tes” con tem plam agri cul to res que ini ci a ram o cul tivo vi sando ao for‐ 
ne ci mento de uva, so bre tudo para vi ní co las da Serra Gaú cha. Em
mui tos casos, os pro je tos ti ve ram iní cio e su porte fo men tado pelas
fu tu ras com pra do ras (FLO RES, 2011; FLO RES; ME DEI ROS, 2010, 2013).

A se gunda fase tam bém mar cou o iní cio de uma atu a ção mais di reta
de vi ní co las da Serra Gaú cha na re gião da Cam pa nha, pri mei ra mente,
atra vés de aqui si ção dos pro je tos es tran gei ros. O pe ríodo tam bém
con tou com a ex pan são da cul tura para ou tros mu ni cí pios da Cam pa‐ 
nha. É im por tante ob ser var que, mesmo fa lando de uma pul ve ri za ção,
saindo de gran des cor po ra ções para a agri cul tura fa mi liar, o mo delo
di fere sig ni fi ca ti va mente da Serra Gaú cha, so bre tudo con si de rando a
con cen tra ção da pro du ção e o ta ma nho das pro pri e da des - en quanto,
no Es tado, 80% das pro pri e da des pos suem su per fí cie em vi nhedo in‐ 
fe rior a 4ha, na Cam pa nha, esse nú mero cai para menos de 40%.
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A par tir de 2007, con tudo, a re gião passa por um pro cesso de Aco mo‐ 
da ção, mas sem que isso sig ni fi que, ne ces sa ri a mente, uma rup tura. O
pe ríodo traz à tona di fi cul da des, so bre tudo para os que ha viam ini ci‐ 
ado o cul tivo nessa dé cada, no que con cerne à co mer ci a li za ção e à
pro du ção, de vido a per das re pre sen ta ti vas na safra de 2009-2010
(FLO RES, 2011). Tais fa to res im pli cam em uma aco mo da ção da pro du‐ 
ção, in clu sive, pode ser iden ti fi cada uma pe quena re tra ção, já que al‐ 
guns des ses pro du to res aca ba ram aban do nando a cul tura. A queda no
nú mero de pro pri e da des, no en tanto, não foi acom pa nhada, na
mesma me dida, pela re du ção na área plan tada. Isso in dica a con ti nui‐ 
dade, ou até uma ex pan são, para a mai o ria dos pro du to res.
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O quarto pe ríodo inicia- se por volta de 2010 e traz como ca rac te rís‐ 
tica uma Nova ex pan são, de cor rente da in ten si fi ca ção do mo vi mento
Serra Gaúcha- Campanha, ali ada à Or ga ni za ção ins ti tu ci o nal da vi ti vi‐ 
ni cul tura da re gião. O mo vi mento Serra Gaúcha- Campanha se dá
com o in gresso ou o for ta le ci mento da pre sença das gran des vi ní co‐ 
las da Serra Gaú cha na re gião, seja com pro je tos pró prios, ou atra vés
do fo mento de pro du to res lo cais. Tal mo vi mento é de cor rente de
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uma ex pan são das ati vi da des das vi ní co las da Serra Gaú cha, que, por
es ta rem em uma re gião já muito densa e com ter ras va lo ri za das, aca‐ 
bam por di re ci o nar seus in ves ti men tos para ou tras re giões, com des‐ 
ta que para a Cam pa nha.

Além disso, outra grande con tri bui ção do pe ríodo se dá na or ga ni za‐ 
ção ins ti tu ci o nal. Nos mu ni cí pios, estão pre sen tes as so ci a ções lo cais
de pro du to res, que podem ser re la ci o na das à fru ti cul tura ou di re ta‐ 
mente à vi ti vi ni cul tura e reú nem vi ti cul to res da ca te go ria pro du to res
in de pen den tes (FLO RES, 2011). Em nível re gi o nal, a As so ci a ção dos
Pro du to res de Vi nhos Finos da Cam pa nha Gaú cha reúne as vi ní co las
e tam bém está aberta para in gresso de pro du to res in de pen den tes,
atra vés das as so ci a ções mu ni ci pais. A as so ci a ção dos Vi nhos da Cam‐ 
pa nha Gaú cha foi cons ti tuída em abril de 2010 e tem de sem pe nhado
papel cen tral para a or ga ni za ção e a pro je ção da re gião, na me dida
em que cons ti tui ins tân cia re pre sen ta tiva dos ato res lo cais. Den tre as
ações que a As so ci a ção vem de sen vol vendo, destacam- se o pro cesso
da In di ca ção Ge o grá fica (IG) e a pro mo ção da re gião. O pro cesso para
IG já foi pro to co lado junto às au to ri da des bra si lei ras e a In di ca ção de
Pro ce dên cia da Cam pa nha Gaú cha pode ser re co nhe cida ainda em
2018.
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Es tru tura de pro du ção atual

Os mapas a se guir re tra tam o per fil da Cam pa nha Gaú cha, com re la‐ 
ção aos seus vi nhe dos (Mapa 2 e 3; Fi gura 2), além da or ga ni za ção da
es tru tura, que in clui pro du ção, eno tu rismo e ins ti tui ções de edu ca‐ 
ção e pes quisa (Mapa 4).
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Mapa 2. Cam pa nha (RS): área dos vi nhe dos e per fil das va ri e da des (2012).


