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Introdução
Circuito Espacial de Produção e Organização do Território
Aspectos da Serra do Sudeste

O Polo Vitivinícola de Encruzilhada do Sul
Considerações sobre a Vitivinicultura na Serra do Sudeste
Referências Bibliográficas

In tro du ção
As di fe ren ças so ci o e conô mi cas no Rio Grande do Sul ser vem de tema
para di ver sas pes qui sas nas uni ver si da des e de mais ór gãos de Es tado
que tra ba lham com o de sen vol vi mento re gi o nal. É um Es tado que
pos sui uma de si gual dade re gi o nal mar cante, sendo que o Sul apre‐ 
senta dados econô mi cos com ín di ces abaixo das de mais re giões. Di‐ 
ver sas ini ci a ti vas go ver na men tais foram im plan ta das desde 2003. O
Go verno Fe de ral teve como ação a Po lí tica Na ci o nal de De sen vol vi‐ 
mento Re gi o nal (PNDR), na época co or de nada pelo Mi nis té rio da In‐ 
te gra ção Na ci o nal e com ob je tivo de re ver são da his tó rica de fa sa gem
entre re giões de sen vol vi das e não de sen vol vi das. Essas e ou tras ações
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re sul ta ram em uma di ver si fi ca ção pro du tiva que pos si bi li tou a in ser‐ 
ção da vi ti vi ni cul tura co mer cial.

O Rio Grande do Sul é re co nhe cido na ci o nal mente pela pro du ção de
vi nhos e de ri va dos, sendo que os pro du tos oriun dos da Serra Gaú cha

2

13

são aque les que mais se des ta cam no co mér cio. Em 2014 foram pro‐ 
du zi das apro xi ma da mente 413 mil to ne la das de uva 2, pro ces sa das
cerca de 300 mil to ne la das e pro du zi dos em torno de 200 mi lhões de
li tros de vi nhos e de ri va dos 3 no Es tado Gaú cho.

4

Ao fa lar mos de es pa ços pro du ti vos vi ti vi ní co las, po de mos des ta car
al guns mais con so li da dos, como o Vale dos Vi nhe dos, na Serra Gaú‐ 
cha, nor deste do Rio Grande do Sul. Esse es paço pos sui tra di ção na
pro du ção de vi nhos e de ri va dos, reu nindo di ver sas vi ní co las e, in clu‐ 
sive, In di ca ção Ge o grá fica (IG) re gis trada. Exis tem ou tros, a exem plo
da Cam pa nha Gaú cha, que estão se cons ti tuindo como polo de pro‐ 
du ção vi ti vi ní cola.

5

Nosso in te resse nesta pes quisa é pela im plan ta ção dos cul ti vos de
uva na re gião de no mi nada de Serra do Su deste 4. Um es paço sem his‐ 
tó rico an te rior de de di ca ção a esta ati vi dade, que tinha com prin ci‐ 
pais ati vi da des agro pe cuá rias a cri a ção de bo vi nos e ovi nos.

6

Nessa pes quisa op ta re mos pelo con ceito de cir cuito es pa cial pro du‐ 
tivo, onde cada etapa do pro cesso in ter fere de uma de ter mi nada
forma no es paço. Por exem plo, na vi ti vi ni cul tura o plan tio de vi dei ras
al tera a pai sa gem, as vi ní co las es ta be le cem novas re la ções com a prá‐ 
tica do eno tu rismo, a co mer ci a li za ção do vinho atinge mer ca dos dis‐ 
tan tes da área de pro du ção e leva o nome e ca rac te rís ti cas deste es‐ 
paço, ou seja, fixos e flu xos são cri a dos e seus im pac tos so ci o es pa ci‐ 
ais devem ser es tu da dos para com pre en der mos as mu dan ças no ter‐ 
ri tó rio.

7

A vi ti vi ni cul tura é im plan tada mais efe ti va mente no Rio Grande do Sul
após a for ma ção de colô nias de imi gran tes ita li a nos, em um pro cesso
de co lo ni za ção que ini cia a par tir de 1875. O co lono 5 ita li ano trouxe
téc ni cas de cul tivo da uva e pro du ção do vinho. Na dé cada de 1960,
são re a li za dos in ves ti men tos com ca pi tal ex terno e ocorre a ins ta la‐ 
ção de em pre sas mul ti na ci o nais, lo ca li za das na re gião nor deste e sul
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do Rio Grande do Sul, im plan tando novos sis te mas de cul tivo que
pro vo cam al te ra ções no cir cuito es pa cial pro du tivo vi ti vi ní cola, prin‐ 
ci pal mente na re la ção do pro du tor de uva com a vi ní cola.

Ocorre im plan ta ção de sis te mas téc ni cos que for ta le cem o pro cesso
de ver ti ca li za ção da pro du ção, os quais atri buem à in dús tria a res‐ 
pon sa bi li dade pelo cul tivo e be ne fi ci a mento da uva. A mão- de-obra
passa por qua li fi ca ção e os in ves ti men tos são las tre a dos por es tu dos
ci en tí fi cos de gru pos na ci o nais e in ter na ci o nais.

9

Para bus car a com pre en são dos pro ces sos es pa ci ais que se es ta be le‐ 
cem com a ex pan são da vi ti vi ni cul tura, op ta mos pelo es tudo da vi ti vi‐ 
ni cul tura na Serra do Su deste (Fi gura 1), no Es tado do Rio Grande do
Sul. Na dé cada de 1970, a par tir de pes qui sas ci en tí fi cas do Ins ti tuto
de Pes qui sas Agrí co las da Se cre ta ria de Agri cul tura do Rio Grande do
Sul (IPA GRO), foi evi den ci ado o po ten cial eda fo cli má tico da Serra do
Su deste para o cul tivo de uvas. Atu al mente a pro du ção total des ses
mu ni cí pios é de 787 hec ta res de vi dei ras e, apro xi ma da mente, 3.342
to ne la das de uva 6, cor res pon dendo a mais de 50% do valor de toda
pro du ção agro pe cuá ria da Serra do Su deste. Para esta pes quisa ana li‐ 
sa mos o mu ni cí pio de En cru zi lhada do Sul, o qual pos sui in ves ti men‐ 
tos de di ver sas em pre sas vi ní co las da Serra Gaú cha.

10
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Fi gura 1. Lo ca li za ção da Serra do Su deste no Es tado do Rio Grande do Sul.

A im plan ta ção da vi ti vi ni cul tura causa mo di fi ca ções no ter ri tó rio,
sendo que existe uma dis puta de poder de gru pos so ci ais lo cais já
exis ten tes neste es paço e os novos ato res res pon sá veis pela for ma ção
do cir cuito es pa cial vi ti vi ní cola. Desse modo, é fun da men tal ve ri fi car
o papel dos dis tin tos pro ces sos que ocor rem no es paço ge o grá fico,
com pre en dendo a ló gica de dis tri bui ção das ati vi da des econô mi cas, a
di nâ mica dos flu xos ma te ri ais e ima te ri ais e as im pli ca ções so ci o es‐ 
pa ci ais de adap ta ção desse es paço ao cir cuito es pa cial pro du tivo da
uva e do vinho.

11

Cir cuito Es pa cial de Pro du ção e
Or ga ni za ção do Ter ri tó rio
O re fe ren cial teó rico es co lhido par tirá de uma abor da gem da te o ria
es pa cial de sen vol vida pela Ci ên cia Ge o grá fica, aden trando os con cei‐ 
tos de es paço e téc nica para com pre en der a or ga ni za ção es pa cial e as
im pli ca ções da in ser ção de novos pro ces sos pro du ti vos. Os con cei tos
de cir cuito es pa cial pro du tivo, ter ri to ri a li da des e ter ri tó rio se farão
pre sen tes, co la bo rando com o en ten di mento do ob jeto em es tudo.

12

Par tindo do con ceito de es paço, San tos (1997a, p.51) afirma que “[...] o
es paço é hoje um sis tema de ob je tos cada vez mais ar ti fi ci ais, po vo‐ 
ado por sis te mas de ações igual mente im buí dos de ar ti fi ci a li dade, e
cada vez mais ten den tes a fins es tra nhos ao lugar e aos seus ha bi tan‐ 
tes”.

13

A Serra do Su deste se apre senta como um es paço “novo” para a im‐ 
plan ta ção da vi ti vi ni cul tura. Um dos mo ti vos que sus tenta essa tese é
o preço da terra e a mão- de-obra abun dante sem qua li fi ca ção, sendo
que os ges to res de vi ní co las da Serra Gaú cha en con tram neste es‐ 
paço con di ções pro pí cias para ex pan são dos cul ti vos de uva, assim
como ou tros em pre en di men tos, a exem plo da sil vi cul tura.

14

Em bora este es paço es teja em evi dên cia hoje, as pes qui sas ini ci a ram
na dé cada de 1970, quando o En ge nheiro Agrô nomo e pro fes sor da
Uni ver si dade Fe de ral de Pe lo tas, Dr. Fer nando Sil veira da Mota re a li‐ 
zou sua pes quisa com ob je tivo de iden ti fi car a re gião com me lhor ap‐
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ti dão cli má tica para o plan tio da Vitis vi ni fera e pro du ção de vi nhos
finos no Rio Grande do Sul. Verificou- se nessa pes quisa que a re gião
oeste- central apre sen tou as me lho res con di ções cli má ti cas para a
ati vi dade, in cen ti vando a ins ta la ção de par rei rais a par tir de 1974 pela
Al ma dén em San tana do Li vra mento (700 Ha), pela Com pa nhia Vi ní‐ 
cola Ri o gran dense (70 Ha) e Vi ní cola Heu blein (60 Ha), essas duas úl‐ 
ti mas em Pi nheiro Ma chado (Mota, 1992).

Sendo assim, ape sar de atu al mente En cru zi lhada do Sul ser o mu ni cí‐ 
pio mais re le vante na ati vi dade vi ti vi ní cola na Serra do Su deste, Pi‐ 
nheiro Ma chado foi pi o neiro na ins ta la ção dos pri mei ros par rei rais.
Em 1976, a ex tinta Com pa nhia Vi ní cola Ri o gran dense, então dona da
marca Granja União, ini ciou a for ma ção do Vi nhedo San Fe li cio em Pi‐ 
nheiro Ma chado, hoje per ten cente a Vi ní cola Ter ra sul Vi nhos Finos,
de Flo res da Cunha/RS.

16

Destaca- se que a pro du ção do es paço ocorre da ne ces si dade que o
homem tem de pro du zir, ou seja, as criam ob je tos ações – podem ser
men ci o na das as im plan ta ções de es tru tu ras pro du ti vas (par rei rais, vi‐ 
ní co las, etc.) –, e estes de sen ca deiam novas ações, sendo que, nesse
pro cesso, o es paço ge o grá fico é pro du zido (San tos, 1997a). Con si de‐ 
rando essas pre mis sas, o es paço ge o grá fico é ana li sado a par tir de
suas for mas es pa ci ais 7, que ex pres sam fra ções da so ci e dade num
pro cesso 8 de trans for ma ção. São cri a das novas for mas ou an ti gas
for mas ad qui rem novas fun ções, sendo, deste modo, re- 
funcionalizadas. O es paço visto como um acú mulo de dis tin tas tem‐ 
po ra li da des, de con ti nui da des e des con ti nui da des. As for mas es pa ci‐ 
ais podem ser vis tas como pro duto, meio e con di ção. Entendem- se as
for mas como formas- conteúdo 9 (San tos, 1997a).

17

Para San tos (1997), os ob je tos pre sen tes no es paço são cada vez mais
téc ni cos, pois hoje vi ve mos no que o autor de no mina de “Meio
Técnico- Científico-Informacional” 10. San tos (1997, p.25) de fine as téc‐ 
ni cas di zendo que elas “[...] são um con junto de meios ins tru men tais e
so ci ais, com os quais o homem re a liza sua vida, pro duz e, ao mesmo
tempo, cria es paço”. San tos (1997a, p.191) des taca ainda que “[...]
quanto mais tec ni ca mente con tem po râ neos são os ob je tos, mais eles
se su bor di nam às ló gi cas glo bais”.

18

O ar ca bouço de téc ni cas que acom pa nham a in ser ção de novas es‐ 
tru tu ras pro du ti vas entra em con tato com téc ni cas pre té ri tas pre ‐
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sen tes no es paço, oca si o nando um pro cesso de adap ta ção à nova re‐ 
a li dade. A ex pan são da vi ti vi ni cul tura no Rio Grande do Sul atinge o
lócus de for mas de pro du ção de tem pos pas sa dos, cau sando a su ces‐ 
são de es tru tu ras pro du ti vas ou ainda, sua co e xis tên cia com o “novo”.

Antes dos in ves ti men tos em sil vi cul tura e vi ti vi ni cul tura, pre do mi na‐ 
vam na Serra do Su deste, ati vi da des tra di ci o nais ba se a das na pe cuá‐ 
ria e na agri cul tura de sub sis tên cia, sendo que, o “cho que” com o
“novo” obri gou uma re or ga ni za ção dos gru pos so ci ais lo cais e, con se‐ 
quen te mente, mo di fi ca ções nos fixos e flu xos pre sen tes nesse es‐ 
paço. San tos (2012, p.48) diz que: “Atra vés dos ob je tos, a téc nica é his‐ 
tó ria no mo mento da sua cri a ção e no de sua ins ta la ção e re vela o en‐ 
con tro em cada lugar, das con di ções his tó ri cas (econô mi cas, so ci o‐ 
cul tu rais, po lí ti cas, ge o grá fi cas), que per mi ti ram a che gada des ses
ob je tos e pre si di ram a sua ope ra ção”.

20

As mu dan ças que ocor re ram na re la ção da so ci e dade com o seu meio
a par tir da crise do sis tema for dista 11, na dé cada de 1970, per mi ti ram
a in ser ção gra dual de um novo pa drão de acu mu la ção glo bal: o ca pi tal
fle xí vel. A ex pan são desse pro cesso é fa ci li tada pelas po lí ti cas ne o li‐ 
be rais e oca si ona ações que geram novas for mas de or ga ni za ção es‐ 
pa cial.

21

Para San tos (1999), o novo modo de pro du ção além de ser glo bal é
tam bém um modo de pro du ção técnico- científico, ca rac te ri zado por
três dados: a uni ci dade téc nica 12; a con ver gên cia dos mo men tos 13; a
uni ver sa li za ção da mais- valia 14. O ne o li be ra lismo per mite a ex pan são
do pro cesso de glo ba li za ção a di ver sos paí ses sub de sen vol vi dos, a
exem plo do Bra sil. Tam bém pro voca re or ga ni za ções de sis te mas pro‐ 
du ti vos que cau sam sé rios pro ble mas so ci ais, como a po breza, o de‐ 
sem prego, o êxodo rural, entre ou tros.

22

De acordo com Fon seca (2000, p.22), as prin ci pais ma ni fes ta ções es‐ 
pa ci ais das mu dan ças que vêm ocor rendo na eco no mia bra si leira são:
“[...] a re es tru tu ra ção pro du tiva das eco no mias re gi o nais, a cri a ção de
novos es pa ços in dus tri ais e agrí co las al ta mente tec ni fi ca dos, a maior
mo bi li dade lo ca ci o nal da in dús tria, pos si bi li tada pela fle xi bi li za ção da
pro du ção”. O que es ta mos des ta cando aqui é jus ta mente a re es tru tu‐ 
ra ção pro du tiva das eco no mias re gi o nais e po de mos sa li en tar tam‐ 
bém duas ques tões que são co muns à vi ti vi ni cul tura: “cri a ção de es‐ 
pa ços agrí co las al ta mente tec ni fi ca dos”, onde é des ta que a Serra
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Gaú cha com vi ní co las que uti li zam as mais mo der nas téc ni cas de
pro du ção; e “maior mo bi li dade lo ca ci o nal da in dús tria” que ocorre
quando vi ní co las ex pan dem suas ati vi da des para novos es pa ços, uti li‐ 
zando a seu favor as ca rac te rís ti cas lo cais – so ci ais, na tu rais, cul tu‐ 
rais... -, o que pode ser de no mi nado na vi ti vi ni cul tura de ter roir;

As novas tec no lo gias aca bam por en trar sem pre em con flito com os
ele men tos já exis ten tes no es paço atin gido por elas, pois de acordo
com San tos (1997b, p.22):

24

O com por ta mento do novo sis tema está con di ci o nado pelo an te rior.
Al guns ele men tos cedem lugar, com pleta ou par ci al mente, a ou tros
da mesma classe, porém mais mo der nos; em mui tos casos, ele men ‐
tos de di fe ren tes pe río dos co e xis tem. Al guns ele men tos podem de ‐
sa pa re cer com ple ta mente se su ces sor e ele men tos com ple ta mente
novos podem se es ta be le cer. O es paço, con si de rado como um mo ‐
saico de ele men tos de di fe ren tes eras, sin te tiza, de um lado, a evo lu ‐
ção da so ci e dade e ex plica, de outro lado, si tu a ções que se apre sen ‐
tam na atu a li dade.

Do mesmo modo, San tos (1997b, p.99) se re fere à pe ne tra ção de novas
va riá veis e suas con sequên cias ime di a tas ao es paço no qual se in sere,
sa li en tando que: “A che gada do novo causa um cho que. Quando uma
va riá vel se in tro duz num lugar, ela muda as re la ções pre e xis ten tes e
es ta be lece ou tras. Todo o lugar muda”.

25

Com ple men tando esse ra ci o cí nio, San tos (1997b, p.61) diz que “na
pro du ção de bens ma te ri ais ou ima te ri ais, se gundo as con di ções
dadas de tec no lo gia, ca pi tal e tempo, o ter ri tó rio tem de ser ade‐ 
quado ao uso pro cu rado e a pro du ti vi dade do pro cesso pro du tivo de‐ 
pende, em grande parte, dessa ade qua ção”. A ex pan são da vi ti vi ni cul‐ 
tura no sul do Rio Grande do Sul, mais es pe ci fi ca mente na área em
es tudo, a Serra do Su deste, mo di fica as for mas de pro du ção pre e xis‐ 
ten tes e pro voca a ade qua ção do ter ri tó rio às novas ati vi da des, me‐ 
dindo for ças com os ato res so ci ais lo cais.

26

Os novos pro ces sos re de fi nem o ter ri tó rio e são res pon sá veis por re‐ 
es tru tu rar o cir cuito es pa cial pro du tivo. O uso do con ceito de Cir‐ 
cuito Es pa cial Pro du tivo está fun da men tado em Cas tillo e Fre de rico
(2010, p.468), que em seus es tu dos afir mam que:

27
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O ob je tivo deixa de ser a iden ti fi ca ção de gar ga los que di fi cul tem a
plena in tegração fun ci o nal e pre ju di quem a com pe ti ti vi dade final dos
pro du tos e passa a ser as im pli ca ções sócio- espaciais da adap ta ção
de lu ga res, re giões e ter ri tó rios aos di ta mes da com pe ti ti vi dade, bem
como o papel ativo do es paço ge o grá fico na ló gica de lo ca li za ção das
ati vi da des econô mi cas, na ati vi dade pro du tiva e na di nâ mica dos flu ‐
xos.

Essa con cep ção con fronta o con ceito de ca deia pro du tiva ou com‐ 
plexo agroin dus trial e é im por tante para de li near o en fo que re a li zado
pela Ge o gra fia, que pri o riza a ana lise es pa cial e não so mente a abor‐ 
da gem eco no mi cista da pro du ção. A par tir desse en fo que che ga mos à
com pre en são da for ma ção do cir cuito es pa cial de pro du ção, com
todos seus fixos no es paço, para os quais são in dis pen sá veis os flu xos,
oriun dos dos cir cui tos de co o pe ra ção. Os cír cu los de co o pe ra ção ar‐ 
ti cu lam à pro du ção as mais va ri a das di men sões es pa ci ais. Na or ga ni‐ 
za ção da pro du ção podem ser con si de ra dos cír cu los de co o pe ra ção
os fi nan ci a men tos, as po lí ti cas pú bli cas e/ou pri va das, as in for ma‐ 
ções, o co nhe ci mento, etc. San tos (p.38, 2012) afirma que:

28

Fixos e flu xos jun tos, in te ra gindo, ex pres sam a re a li dade ge o grá fica e
é desse modo que con jun ta mente apa re cem como um ob jeto pos sí vel
para a ge o gra fia. Foi assim em todos os tem pos, só que hoje os fixos
são cada vez mais ar ti fi ci ais e mais fi xa dos ao solo; os flu xos são cada
vez mais di ver sos, mais am plos, mais nu me ro sos, mais rá pi dos.

Destaca- se que essa di nâ mica in ter fere no ter ri tó rio, ou seja, a base
pro du tiva an te rior sofre mo di fi ca ções a par tir da ins ta la ção de nova
es tru tura pro du tiva e cons ti tui ção de novas ter ri to ri a li da des. Essas
mu dan ças, além da in fluên cia no econô mico, in ter fe rem na po lí tica,
na cul tura local- regional e na for ma ção da iden ti dade dos gru pos so‐ 
ci ais lo cais.

29

San tos (2007, p.45) afirma que “quando o ter ri tó rio se ex pande pelo
es paço não con quis tado cria novas for mas de ter ri to ri a li dade, que
pro voca novas for mas de des ter ri to ri a li dade”. Os ato res res pon sá veis
pela im plan ta ção da vi ti vi ni cul tura na Serra do Su deste par tem de um
ter ri tó rio onde a ati vi dade se en con tra con so li dada em di re ção a
“novos” es pa ços pro du ti vos. Nesse pro cesso, ati vi da des pro du ti vas
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tra di ci o nais po de rão ser subs ti tuí das ou, ainda, co e xis ti rem com
novas for mas de pro du ção.

O ter ri tó rio pode ser cons ti tuído por as pec tos ma te ri ais e sim bó li cos,
sendo que na pri meira, têm- se como base as for mas que com põem a
pai sa gem e que, pelas ca rac te rís ti cas sim bó li cas atri buí das, per mi tem
a for ma ção do ima gi ná rio. Em con junto, o ma te rial e o sim bó lico de fi‐ 
nem a iden ti dade. A for ma ção do ter ri tó rio ocorre com o pro cesso de
ter ri to ri a li dade dos gru pos so ci ais que o com põem. Visto como ca te‐ 
go ria de aná lise, o ter ri tó rio pos si bi lita a visão am pli ada e apro fun‐ 
dada sobre o es paço, pois ex tra pola a es pe ci fi ci dade do lugar e per‐ 
mite, no modus vi vendi das so ci e da des, a iden ti fi ca ção das re la ções,
ato res, for mas ma te ri ais e sim bó li cas que o cons ti tuem.
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As mu dan ças no cir cuito es pa cial pro du tivo são acom pa nha das de
novas ter ri to ri a li da des que re or ga ni zam o ter ri tó rio e in ter fe rem na
iden ti dade cul tu ral dos gru pos so ci ais lo cais. No caso da vi ti vi ni cul‐ 
tura na Serra do Su deste ve ri fi ca mos que o plan tio de vi dei ras é a
prin ci pal forma mo di fi ca dora do es paço, a qual não está iso lada e é
ape nas fixo do pro cesso de ex pan são dessa ati vi dade. É ne ces sá rio
com pre en der o pro cesso que per mite a im plan ta ção das vi dei ras e
como se dá a for ma ção do “ter ri tó rio vi ti vi ní cola” le vando em con si‐ 
de ra ção todos seus con fli tos e ter ri to ri a li da des.
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O con ceito de ter ri tó rio teve mui tas in ter pre ta ções na evo lu ção da
Ci ên cia Ge o grá fica. Pas sou de uma ideia de ter mi nista de Rat zel - es‐ 
paço vital – para o es paço que re sulta da apro pri a ção por um de ter‐ 
mi nado grupo, in clu sive o es paço de uma nação es tru tu rado por um
Es tado. O sur gi mento do termo tem ori gem na li ga ção de um grupo
com um es paço con creto. Raf fes tin (1993) traz a ideia de poder, e am‐ 
plia o con ceito, concebendo- o como um campo de for ças, porém
tornando- o quase um sinô nimo de es paço so cial, pois re du zia o papel
do es paço na tu ral.
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Na con cep ção atual o ter ri tó rio pode ser com pre en dido por seus as‐ 
pec tos ma te ri ais e sim bó li cos. A for ma ção do ter ri tó rio ocorre com o
pro cesso de ter ri to ri a li dade dos gru pos so ci ais que o com põem. A
ter ri to ri a li dade pode, in clu sive, ser ape nas sim bó lica e não exis tir
con cre ta mente no es paço, mas o ter ri tó rio existe ape nas a par tir da
ter ri to ri a li dade.
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Sa quet (2006, p.66) co la bora na in ter pre ta ção desse pro cesso quando
afirma que:

35

Um ter ri tó rio é apro pri ado e or de nado por re la ções econô mi cas, po ‐
lí ti cas e cul tu rais, sendo que estas re la ções são in ter nas e ex ter nas a
cada lugar; é fruto das re la ções (ter ri to ri a li da des) que exis tem na so ‐
ci e dade em que vi ve mos e entre esta e nossa na tu reza ex te rior. E
estas re la ções são re la ções de poder de do mi na ção e estão pre sen tes
num jogo con tí nuo de sub mis são, de con trole de re cur sos e de pes ‐
soas, no es paço rural, no ur bano e em suas ar ti cu la ções.

Para aná lise da for ma ção do cir cuito es pa cial pro du tivo na Serra do
Su deste de ve mos ob ser var a con jun tura so ci o e conô mica e po lí tica
ali ada às ca rac te rís ti cas eda fo cli má ti cas o que pode pro pi ciar um am‐ 
bi ente fa vo rá vel à alo ca ção de em pre en di men tos de vi ti vi ni cul tura.
Outro as pecto é a lo ca li za ção es tra té gica, pró ximo aos paí ses do
Mer cado Comum do Sul, do porto de Rio Grande e da ca pi tal Porto
Ale gre. Sendo assim, as re la ções que se es ta be le cem no es paço a par‐ 
tir da in ser ção dos cul ti vos da uva e ins ta la ção das vi ní co las pro vo‐ 
cam a re or ga ni za ção do ter ri tó rio e de fi nem flu xos com a so ci e dade
local e com agen tes ex ter nos, que podem estar pre sen tes na es cala
re gi o nal, na ci o nal e/ou in ter na ci o nal.

36

As pec tos da Serra do Su deste
A Serra do Su deste, tam bém co nhe cida por Es cudo Sul- 
Riograndense, está lo ca li zada na re gião su deste do Rio Grande do Sul
e, do ponto de vista fi si o grá fico, é for mada por um re levo suave- 
ondulado. A ge o lo gia é cons ti tuída por ro chas de ida des va ri a das,
com as so ci a ções de ro chas me ta mór fi cas, íg neas e se di men ta res. As
al ti tu des va riam de 75 a 500 me tros. A pai sa gem apre senta grande
quan ti dade de blo cos ro cho sos en tre me a dos à ve ge ta ção de cam pos
com áreas de mata ga le ria. O clima é ca rac te ri zado por chu vas re gu‐ 
la res, com média entre 1.367 mm e 1.444 mm anu ais para a re gião, in‐ 
ter ca lando pe río dos de es ti a gem. A tem pe ra tura média anual está
entre os 17,6°C e os 20,2°C. (Pro tas et al., 2006). O Rio Ca maquã di vide
as duas gran des uni da des ge o mor fo ló gi cas, a Serra do Her val ao
norte e a Serra dos Tapes ao sul.
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Mu ni cí pio Área co lhida (Ha) Quan ti dade pro du zida (T) Valor da pro du ção (%)

En cru zi lhada do Sul 500 1.400 63,62

Can di ota 215 1.505 85,24

Ca ça pava do Sul 29 244 27,81

Pi nheiro Ma chado 23 138 72,16

Pi ra tini 10 30 2,28

San tana da Boa Vista 5 10 3,39

Pe dras Altas 3 12 50,00

Ama ral Fer ra dor 2 3 6,23

Fonte: IBGE - Pro du ção Agrí cola Mu ni ci pal (2016); Autor: SILVA, B. F.

Na Serra do Su deste, o cul tivo da uva ini ciou a par tir de 1976 (Mota,
1992), sendo que atu al mente os prin ci pais mu ni cí pios pro du to res são
En cru zi lhada do Sul, Can di ota e Ca ça pava do Sul. No Ta bela 1 está re‐ 
pre sen tada a área plan tada, quan ti dade pro du zida e per cen tual do
valor da pro du ção de uva em re la ção à pro du ção agro pe cuá ria dos
mu ni cí pios da Serra do Su deste.
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Com au xí lio da Ta bela 1, ve ri fi ca mos que para o mu ni cí pio de Can di‐ 
ota, por exem plo, a pro du ção de uvas re pre senta eco no mi ca mente
mais de 85% do valor total da pro du ção agro pe cuá rio desse mu ni cí‐ 
pio. Desta forma, sa li en ta mos a im por tân cia econô mica do cul tivo de
uvas no com pa ra tivo com as de mais ati vi da des agro pe cuá rias pre sen‐ 
tes nos mu ni cí pios da Serra do Su deste. Essa re le vân cia tam bém
pode ser des ta cada nos mu ni cí pios de Pi nheiro Ma chado, En cru zi‐ 
lhada do Sul e Pe dras Altas.
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Fi gura 2. Pro du ção de uva, em to ne la das, e lo ca li za ção dos vi nhe dos na Serra do

Su deste.

A Serra do Su deste está se trans for mando em um es paço de pro du‐ 
ção de uvas. Di fe ren te mente da Cam pa nha Gaú cha, este ter ri tó rio
ainda não conta com mui tas vi ní co las para a pro du ção de vinho. No
mo mento, a maior parte da pro du ção de uvas é trans por tada para vi‐ 
ni fi ca ção na Serra Gaú cha. Essa si tu a ção tende a mudar nos pró xi mos
anos, pois ve ri fi ca mos que já exis tem al gu mas ini ci a ti vas, a exem plo
de uma vi ní cola de pe queno porte em En cru zi lhada do Sul, assim
como pro du ção de vinho co lo nial em al gu mas pro pri e da des ru rais.

40

Com a fi na li dade de ana li sar mos o cir cuito es pa cial pro du tivo vi ti vi ní‐ 
cola da Serra do Su deste, ini ci a mos nossa aná lise no mu ni cí pio que
pos sui maior re le vân cia para cons ti tui ção desse es paço pro du tivo. Na
sequên cia apre sen ta re mos as pri mei ras im pres sões da vi ti vi ni cul tura
em En cru zi lhada do Sul, ten tando com pre en der as mo ti va ções, fixos,
flu xos e de mais ele men tos e ações que per mi tem a for ma ção desse
novo ter ri tó rio vi ti vi ní cola no Rio Grande do Sul.
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En cru zi lhada do Sul 2014 (ano- base 2012)
No Es tado

Par ti ci pa ção(%) Clas si fi ca ção

Con tri buin tes ICMS 7.494 0,59 19

Geral 97 0,14 104

Sim ples Na ci o nal 484 0,18 108

Pro du to res Ru rais 6.913 0,75 10

Valor Adi ci o nado Fis cal (R$) R$ 206.004,00 0,10 140

Pro du ção e Ex tra ção Ani mal e Ve ge tal R$ 121.104,00 0,35 67

In dús tria R$ 15.547,00 0,02 199

Co mér cio R$ 54.398,00 0,09 121

Ser vi ços e Ou tros R$ 14.955,00 0,08 121

Fonte: SEFAZ/FEE; Autor: SILVA, B. F.

O Polo Vi ti vi ní cola de En cru zi lhada do
Sul
En cru zi lhada do Sul é um dos prin ci pais mu ni cí pios da Serra do Su‐ 
deste, sua po pu la ção es ti mada é de 25.872 ha bi tan tes 15. Com per fil
econô mico ba se ado em ati vi da des agro pe cuá rias, o mu ni cí pio pos sui
grande re le vân cia na for ma ção do cir cuito es pa cial pro du tivo vi ti vi ní‐ 
cola da Serra do Su deste. Na Ta bela 2 os dados da Se cre ta ria da Fa‐ 
zenda do Es tado do Rio Grande do Sul (SEFAZ- RS) per mi tem ob ser var
o per fil econô mico de En cru zi lhada do Sul.
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No ano de 2012 foram R$ 121.104,00 de ar re ca da ção de ICMS (Im posto
sobre Cir cu la ção de Mer ca do rias e Ser vi ços) re fe rente à pro du ção e
ex tra ção ani mal e ve ge tal, 58,78% do total; o co mér cio ficou em se‐ 
gundo lugar com R$ 54.398,00, 26,40% do total; e a in dús tria em ter‐ 
ceiro lugar com R$ 15.547,00, 7,54% do total; ser vi ços e ou tros ar re ca‐ 
da ram R$ 14.955,00, 7,25% do total.

43

Como pode ser ob ser vado nos dados acima, o setor pri má rio é res‐ 
pon sá vel por mais de 50% da ar re ca da ção de ICMS do mu ni cí pio de
En cru zi lhada do Sul. Além disso, é ne ces sá rio des ta car que de um
total de 7.494 con tri buin tes ca das tra dos, 6.913 eram pro du to res ru‐ 
rais (92,25%), 484 es ta vam ca das tra dos no Sim ples Na ci o nal (6,46%) e
97 con tri buin tes nor mais (1,29%). Esses dados de mons tram a im por‐ 
tân cia do setor pri má rio para o mu ni cí pio. Entre as prin ci pais ati vi da ‐
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Pro duto Área
(Ha)

Soja (em grão) 30.000

Milho (em grão) 3.500

Me lan cia 2.000

Arroz (em casca) 1.500

Fumo (em folha) 450

Fei jão (em grão) 310

Man di oca 300

Trigo (em grão) 260

Batata- doce 100

Área total do mu ni cí pio 38.420

Fonte: IBGE - Pro du ção Agrí cola Mu ni ci pal (2016); Autor: SILVA, B. F.

Cul tura Área(Ha)

Uva 500

Maçã 70

des do setor pri má rio, ana li sando as la vou ras tem po rá rias, destaca- se
o cul tivo da soja, como pode ser ob ser vado na Ta bela 3.

Na la voura tem po rá ria, em 2016, foram plan ta dos 30.000 ha de soja
(78% da área total), 3.500 ha de milho (9%) e 2.000 ha de me lan cia
(5%). Pode ser ob ser vado que a soja é a prin ci pal pro du ção do mu ni‐ 
cí pio se guido por ou tros cul ti vos como milho, me lan cia e arroz. Exis‐ 
tem tam bém cul ti vos mais tí pi cos da agri cul tura fa mi liar como o
fumo, fei jão, man di oca e batata- doce, o que pode ser ex pli cado pela
pre sença de as sen ta men tos no mu ni cí pio.
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No ano de 2016, em re la ção à la voura per ma nente, os prin ci pais cul ti‐ 
vos eram 500 hec ta res de uva, 70 de maçã e 70 de la ranja. Como de‐ 
mons tram os dados, a uva é a cul tura que mais se des taca, se guida do
cul tivo de maçã e dos po ma res de la ranja e tan ge rina. Se gundo in for‐ 
ma ções do es cri tó rio da EMA TER do mu ni cí pio 16, o pês sego era uma
cul tura im por tante, mas teve sua área re du zida nos úl ti mos anos,
sendo que hoje exis tem ape nas 15 hec ta res em pro du ção. A azei tona é
a cul tura mais re cen te mente im plan tada no mu ni cí pio e faz parte de
um cir cuito de pro du ção que vem cres cendo nos úl ti mos anos nessa
re gião (Ta bela 4).
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La ranja 70

Tan ge rina 35

Azei tona 15

Pês sego 15

Total do mu ni cí pio 705

Fonte: IBGE - Pro du ção Agrí cola Mu ni ci pal (2016); Autor: SILVA, B. F.

Em en tre vista com o téc nico da EMA TER do mu ni cí pio, esse afir mou
que a pro du ção de uvas abrange va ri e da des que pos si bi li tam a pro du‐ 
ção de vi nhos finos e es pu man tes. Se gundo os dados da EMA TER,
atu al mente são 550 hec ta res em pro du ção no mu ni cí pio, 12 pro du to‐ 
res de uvas finas e em torno de 15 pro du to res de uvas co muns. Na Fi‐ 
gura 3 está re pre sen tada a lo ca li za ção dos vi nhe dos no mu ni cí pio de
En cru zi lhada do Sul.
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O cul tivo da uva pos si bi li tou a di ver si fi ca ção da pro du ção agrí cola e a
in te gra ção com ou tras ati vi da des agro pe cuá rias como o cul tivo da
soja, amora, maçã, sil vi cul tura, cri a ção de ovi nos e bo vi nos. A mai o ria
dos vi ti cul to res é pro ve ni ente da Serra Gaú cha e não pos suem re si‐ 
dên cia fixa no mu ni cí pio. A pre fei tura in cen ti vou a pro du ção de uvas
ame ri ca nas em al gu mas pro pri e da des ru rais, as quais são uti li za das
para ela bo ra ção do vinho co lo nial e suco de uva. Se gundo téc ni cos do
es cri tó rio da EMA TER, as pers pec ti vas para a ati vi dade vi ti vi ní cola
são de ex pan são das áreas de cul tivo, aber tura de novas vi ní co las e
ati vi da des de eno tu rismo.

48

A par tir das in for ma ções co le ta das no tra ba lho de campo é pos sí vel
afir mar a im por tân cia da vi ti vi ni cul tura para a eco no mia do mu ni cí‐ 
pio de En cru zi lhada do Sul, sendo que a pro du ção de uvas sur giu
como al ter na tiva à pe cuá ria, sus ten tada, prin ci pal mente, na cri a ção
de ovi nos. A re or ga ni za ção do es paço nesse caso é re a li zada por vi ní‐ 
co las da Serra Gaú cha, as quais pos suem áreas de cul tivo de di fe ren‐ 
tes va ri e da des de uva, porém não ela bo ram o vinho em En cru zi lhada
do Sul. A uva é co lhida e trans por tada, no pe ríodo no turno, até a
Serra Gaú cha, onde é vi ni fi cada em plan tas in dus tri ais pró prias des‐ 
sas vi ní co las.
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Fi gura 3. Lo ca li za ção dos vi nhe dos em En cru zi lhada do Sul, RS.

O caso da Vi ní cola Casa Val duga é re pre sen ta tivo para com pre en são
do cir cuito es pa cial de pro du ção. Com 38 hec ta res em pro du ção e
mais de 1 mi lhão de qui los de uva pro du zi dos no ano de 2014, conta
com 51 fun ci o ná rios con tra ta dos, uma loja em fun ci o na mento. No
mo mento ne nhuma gar rafa de vinho é pro du zida em En cru zi lhada do
Sul. As vi ní co las da Serra Gaú cha são ato res he gemô ni cos na pro du‐ 
ção e or ga ni za ção do es paço. A es tra té gia foi ad qui rir ter ras com va‐ 
lo res bem abaixo da que les pra ti ca dos na Serra Gaú cha e, assim, tra‐ 
zer o co nhe ci mento e adap tar as téc ni cas de pro du ção vi ti vi ní cola à
Serra do Su deste.

50

Quanto ao apoio dos agen tes lo cais, verifica- se que a pre fei tura mu‐ 
ni ci pal pos sui ên fase nas ati vi da des pe cuá rias e sil ví co las, sem ações
vol ta das para a vi ti vi ni cul tura. A EMA TER é uma ins ti tui ção di re ci o‐ 
nada para pe que nos pro du to res e tam bém in ter fere pouco na ques‐ 
tão vi ti vi ní cola, tendo ações vol ta das para ori en ta ção téc nica dos as‐ 
sen ta dos que cul ti vam uvas co muns des ti na das à pro du ção do vinho
co lo nial e suco de uva. Os as sen ta dos são o maior quan ti ta tivo do
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grupo de 15 fa mí lias apon ta das pela EMA TER do mu ni cí pio como pro‐ 
du to res de uva co muns.

Ana li sando o caso das fa mí lias que pro du zem o vinho co lo nial,
verifica- se que estes estão se gu ra dos pela lei fe de ral nº 12.959/2014
que ti pi fica o vinho pro du zido pelo agri cul tor fa mi liar ou em pre en de‐ 
dor fa mi liar rural, es ta be le cendo re qui si tos e li mi tes para a sua pro‐ 
du ção e co mer ci a li za ção. Essa lei per mite a pro du ção de 20.000 li tros
anu ais de vinho com 70% das uvas pro ce den tes do pró prio imó vel
rural do agri cul tor fa mi liar. A ela bo ra ção, pa dro ni za ção e en vase do
vinho devem ocor rer ex clu si va mente no imó vel rural do agri cul tor fa‐ 
mi liar, adotando- se os pre cei tos das Boas Prá ti cas de Fa bri ca ção e
sob a su per vi são de res pon sá vel téc nico ha bi li tado. A co mer ci a li za ção
deve ser re a li zada di re ta mente com o con su mi dor final na sede do
imó vel rural onde foi pro du zido, em es ta be le ci mento man tido por as‐ 
so ci a ção ou co o pe ra tiva de pro du to res ru rais ou em fei ras da agri cul‐ 
tura fa mi liar.
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A lei 12.959/2014 que re grou a pro du ção do vinho co lo nial per mi tiu a
in ser ção des ses pro du to res na ati vi dade vi ti vi ní cola, com a pro du ção
da uva e ela bo ra ção do vinho co lo nial e do suco de uva. Em bora sejam
pou cos pro du to res, ve ri fi ca mos a dis se mi na ção do cul tivo da uva,
tor nando essa uma ati vi dade al ter na tiva à sil vi cul tura ou à pe cuá ria
nas pro pri e da des ru rais da Serra do Su deste.
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De acordo com a Ta bela 5, o uso da terra le van tado pelo Censo Agro‐ 
pe cuá rio de 2006 para o mu ni cí pio de En cru zi lhada do Sul, de mons‐ 
tra que a maior parte, 44,51%, era de pas ta gens na tu rais, o que be ne‐ 
fi ciou o de sen vol vi mento da pe cuá ria, tor nando o mu ni cí pio co nhe‐ 
cido his to ri ca mente pela pro du ção de ovi nos. As flo res tas plan ta das
ocu pa vam em torno de 18,6%, nú mero que, pos si vel mente, au men tou
nos úl ti mos anos, pois a par tir de 2004 foi im plan tado no Rio Grande
do Sul o Pro grama Floresta- Indústria, po lí tica pú blica de in cen tivo às
ati vi da des flo res tais. Em torno de 19,3% do uso da terra do mu ni cí pio
era des ti nado a matas e/ou flo res tas na tu rais em áreas de pre ser va‐ 
ção per ma nente ou não. A la voura tem po rá ria ocu pava em torno de
7,21% ou 18.669 hec ta res em 2006. Essa área, con forme ve ri fi cado nos
dados da Pro du ção Agrí cola Mu ni ci pal de 2016, teve um acrés cimo,
pois a área atual in for mada é de 38.463 hec ta res. O au mento da la‐ 
voura tem po rá ria se deve ao au mento no cul tivo da soja, prin ci pal
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Tipo de uti li za ção das ter ras Área
(ha) Área(%)

Pas ta gens – na tu rais 115.220 44,51

Matas e/ou flo res tas - flo res tas plan ta das com es sên cias flo res tais  48.150 18,60

Matas e/ou flo res tas - na tu rais des ti na das à pre ser va ção per ma nente ou
re serva legal 26.923 10,40

Matas e/ou flo res tas - na tu rais (ex clu sive área de pre ser va ção per ma ‐
nente e as em sis te mas agro flo res tais) 22.911 8,85

La voura tem po rá ria 18.669 7,21

Ter ras ina pro vei tá veis para agri cul tura ou pe cuá ria (pân ta nos, are ais, pe ‐
drei ras, etc.) 11.703 4,52

Pas ta gens - plan ta das em boas con di ções  7.347 2,84

Sis te mas agro flo res tais - área cul ti vada com es pé cies flo res tais tam bém
usada para la vou ras e pas tejo por ani mais 2.592 1,00

Área plan tada com for ra gei ras para corte 1.885 0,73

La voura per ma nente 1.426 0,55

Tan ques, lagos, açu des e/ou área de águas pú bli cas para ex plo ra ção da
aqui cul tura  1.110 0,43

Pas ta gens - plan ta das de gra da das 573 0,22

Ter ras de gra da das (ero di das, de ser ti fi ca das, sa li ni za das, etc.)  342 0,13

Total 258.851 100%

Fonte: IBGE - Censo Agro pe cuá rio (2006); Autor: SILVA, B. F.

cul tivo de la voura tem po rá ria do mu ni cí pio, con forme os dados apre‐ 
sen ta dos e afir ma ções dos téc ni cos da EMA TER.

A la voura per ma nente ocu pava ape nas 0,55%, com 1.426 hec ta res. Se‐ 
gundo os dados atu ais da Pes quisa Agrí cola Mu ni ci pal, a área de la‐ 
voura per ma nente di mi nuiu, tendo ape nas 705 hec ta res em 2016.
Essa in for ma ção pre ci sará ser in ves ti gada a par tir de ou tros dados de
campo. Pre li mi nar mente, a EMA TER afirma que exis tiam cul ti vos de
pês sego que foram su pri mi dos nos úl ti mos anos. Por outro lado,
existe au mento nos cul ti vos de uva, amora e oli vei ras.
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Con si de ra ções sobre a Vi ti vi ni cul tura
na Serra do Su deste

Os pri mei ros es tu dos re a li za dos apon tam para qua tro ques tões que
foram mo ti va do ras e per mi tem o de sen vol vi mento da vi ti vi ni cul tura
na Serra do Su deste:

56



O Circuito Espacial Vitivinícola e a Formação do Território na Serra do Sudeste, Rio Grande do Sul,
Brasil

Licence CC BY 4.0

a) Ce ná rio so ci o po lí tico fa vo rá vel – com po lí ti cas pú bli cas vol ta das
ao in cen tivo da di ver si fi ca ção da pro du ção, onde a vi ti vi ni cul tura foi
uma das cul tu ras elen ca das para ala van car o de sen vol vi mento so ci o‐ 
e conô mico da Me tade Sul do Rio Grande do Sul 17;
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b) Em ter mos econô mi cos – de ca dên cia da pe cuá ria ex ten siva e, por
outro lado, baixo custo das ter ras, baixo custo de im plan ta ção dos
cul ti vos e mão- de-obra abun dante e ba rata;
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c) Lo ca li za ção es tra té gica – a Serra do Su deste pos sui lo ca li za ção ge‐ 
o grá fica pri vi le gi ada, equi dis tante de São Paulo e de Bu e nos Aires, os
dois prin ci pais mer ca dos da Amé rica do Sul. A Serra do Su deste tam‐ 
bém está entre duas re giões vi ti cul to ras, a Serra Gaú cha ao norte e a
Cam pa nha Gaú cha ao sul. Pos sui três ro do vias fe de rais, a BR-392, BR-
290 e a BR-293; e uma ro do via es ta dual, que é a prin ci pal ro do via de
acesso à Serra do Su deste e que pos si bi lita o es co a mento da pro du‐ 
ção do Vale do Rio Pardo para o Porto de Rio Grande; e,
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d) Con di ções de clima e solo – Se gundo es tu dos de To ni etto et al.
(2012), sobre os di fe ren tes cli mas vi tí co las, o grupo cli má tico da Serra
do Su deste é o mesmo da Serra Gaú cha, com par ti cu la res do per fil
tér mico (noi tes mais frias) e hí drico (pe río dos de seca) de vido a sua
po si ção ge o grá fica. Quanto ao solo, desde 1977, com es tu dos ini ci ais
do Mi nis té rio da Agri cul tura, foram iden ti fi ca dos solos pro pí cios para
o cul tivo da uva, com bons re sul ta dos sobre o po ten cial de açú car e
aci dez, bem como de po li fe nóis 18, an to ci a nas (cor) e com po nen tes
aro má ti cos.
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A Serra do Su deste está sendo ob jeto de pes quisa para in di car as va ri‐ 
e da des de Vitis vi ni fera L. mais adap ta das e de me lhor de sen vol vi‐ 
mento de vi nhos com ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas. A pro du ção de vi‐ 
nhos nos úl ti mos anos, a par tir de in ves ti men tos efe tu a dos por vi ní‐ 
co las da Serra Gaú cha, está mu dando for mas de pro du ção dos mu ni‐ 
cí pios da Serra do Su deste. Ob ser va mos com bi na ções entre ati vi dade
pe cuá ria, sil ví cola e vi ti vi ní cola.
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É ne ces sá rio des ta car que neste pro cesso de ins ta la ção da vi ti vi ni cul‐ 
tura na Serra do Su deste é muito pre sente o dis curso de um novo
polo vi ti vi ní cola e da pos si bi li dade de es tru tu rar uma nova in di ca ção
ge o grá fica para os vi nhos. Se gundo Ca margo et al. (2011), a par tir de
1990 iniciou- se uma nova fase na pro du ção de vi nhos e es pu man tes

62



O Circuito Espacial Vitivinícola e a Formação do Território na Serra do Sudeste, Rio Grande do Sul,
Brasil

Licence CC BY 4.0

com o de sen vol vi mento de in di ca ções ge o grá fi cas (IG), es ti mu lando a
va lo ri za ção dos vi nhos na ci o nais e pos si bi li tando o re co nhe ci mento
in ter na ci o nal de qua li dade para di ver sas mar cas. O am paro legal veio
com a en trada em vigor da Lei de Pro pri e dade In dus trial (LPI), nº
9.279/96, ar ti gos 176 a 182, pos si bi li tando o re co nhe ci mento de pro‐ 
te ção ju rí dica de in di ca ções ge o grá fi cas bra si lei ras, seja como In di ca‐ 
ção de Pro ce dên cia, seja como De no mi na ção de Ori gem. A LPI foi cri‐ 
ada após o Bra sil se tor nar sig na tá rio do Acordo sobre Di rei tos de
Pro pri e dade In te lec tual re la ci o na dos ao co mér cio (TRIPS). O pro ce di‐ 
mento para re gis tro da IG foi de fi nido pela Re so lu ção nº 75/2000 do
Ins ti tuto Na ci o nal da Pro pri e dade In dus trial (INPI).

As In di ca ções Ge o grá fi cas estão in se ri das no mo vi mento glo bal de
seg men ta ção dos mer ca dos, va lo ri zando os re cur sos ter ri to ri ais (Vi‐ 
eira et al., 2012). A in di ca ção ge o grá fica deve ser pen sada como uma
fer ra menta de ocu pa ção har mo ni osa do es paço cul tu ral, ali ando va lo‐ 
ri za ção de um pro duto tí pico e seus as pec tos his tó ri cos e cul tu rais, a
con ser va ção da bi o di ver si dade e o de sen vol vi mento rural.
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Dessa forma, en ten de mos que as in di ca ções ge o grá fi cas somam para
a for ma ção do ter ri tó rio e do cir cuito es pa cial vi ti vi ní cola na Serra do
Su deste. A vi ti vi ni cul tura atua em um pro cesso di nâ mico em cons‐ 
tante re es tru tu ra ção dos ele men tos da cul tura local, pois ao mesmo
tempo em que in cor pora novos va lo res, há bi tos e téc ni cas, re a liza a
apro pri a ção dos ele men tos da cul tura local a par tir da re lei tura pos‐ 
si bi li tada pela emer gên cia de novos có di gos, po dendo con tri buir para
a so ci a bi li dade e re for çar os laços com a lo ca li dade e criar novas ter‐ 
ri to ri a li da des.
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1  Serra Gaú cha é uma de no mi na ção re gi o nal para a re gião nor deste do Rio
Grande do Sul. Do ponto de vista Ge o mor fo ló gico, o que é de no mi nado de
“Serra” é na ver dade parte das es car pas dis se ca das do Pla nalto Ba sál tico
Sul- Riograndense ou Serra Geral (Ab’Saber, 2003).

2  IBGE – Pes quisa da Pro du ção Agrí cola Mu ni ci pal (2016).

3  Ca das tro Vi ní cola – IBRA VIN/MAPA/SEAPA- RS (2016).

4  Se gundo Mon teiro (1963) “A pre sença das Ser ras do Su deste no Rio
Grande do Sul relaciona- se aos ter re nos do es cudo pré- cambriano. Desta
uni dade mor fo ló gica destacam- se as ser ras do Erval e do Tapes, além de vá‐ 
rios ou tros in ter flú vios com de sig na ção de "Ser ras". Esta uni dade li mita e
con trasta com as pla nu ras da De pres são Cen tral ao norte, a pla ní cie li to râ‐ 
nea a leste, e as su a ves co xi lhas da Cam pa nha a oeste”.

5  Roche (1969, p. 3) com pre ende que “Es ta be le ci dos nas ter ras con ce di das,
os imi gran tes foram, pri meiro

, agri cul to res e ar te sões ru rais como se lhes pedia, co lo nos, isto é, ho mens
li ga dos ‘a terra que ex plo ra vam’’.

6  IBGE – Pes quisa da Pro du ção Agrí cola Mu ni ci pal (2016) para os mu ni cí‐ 
pios da mi cror re gião Ser ras de Su deste/RS.

7  Fon seca (1999, p. 66) des taca que “Atra vés da forma po de mos vi su a li zar os
pro ces sos, mas temos que ter cui dado, pois nem sem pre a forma atual re‐ 
flete os pro ces sos atu ais. A forma está in ti ma mente li gada ao uso que se faz
do es paço, isto é, a sua fun ção no con texto em que está in se rido”.

8  Idem (1999, p. 65) sa li enta que “[...] pro cesso es pa cial diz res peito à mo bi‐ 
li dade lo ca ci o nal de ati vi da des e pes soas ex pres sando a ló gica dos ato res
so ci ais num dado es paço e num dado mo mento de ter mi nado”. Já Cor rêa
apud Cas tro et al (1995, p. 29), afirma que “[...] pro cesso é uma es tru tura em
seu mo vi mento de trans for ma ção”.

a me ri ca nas. Ma drid: CYTED, 2012.

VI EIRA, A.C.P.; WA TA NABE, M.; BRUCH, K.L. Pers pec ti vas de de sen‐ 
vol vi mento da vi ti vi ni cul tura em face do re co nhe ci mento da In di ca‐ 
ção de Pro ce dên cia dos Vales da Uva Go ethe. Re vista Gein tec, São
Cris tó vão. UFS, 2012.
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9  Se gundo San tos (1997, p. 2) “Como as for mas ge o grá fi cas con têm fra ções
do so cial, elas não são ape nas for mas, mas formas- conteúdo. Por isso, estão
sem pre mu dando de sig ni fi ca ção na me dida em que o mo vi mento so cial
lhes atri bui, a cada mo mento, fra ções di fe ren tes do todo so cial”.

10  Se gundo San tos (1999, p. 10) “[...] a his tó ria do meio ge o grá fico pode ser
gros sei ra mente di vi dida em três eta pas: o meio na tu ral, o meio téc nico, o
meio técnico- científico-informacional”.

11  Veja a este res peito Fon seca (2000).

12  San tos (1999, p. 8) en tende que “Antes, os sis te mas eram ape nas lo cais ou
re gi o nais. Na au rora da his tó ria, havia tan tos sis te mas téc ni cos quanto eram
os lu ga res. Quando apre sen ta vam tra ços se me lhan tes, não havia con tem po‐ 
ra nei dade entre eles e muito menos in ter de pen dên cia fun ci o nal. A his tó ria
hu mana é igual mente a his tó ria da di mi nui ção pro gres siva do nú mero de
sis te mas téc ni cos autô no mos (re la ti va mente) sobre a face da terra. O mo vi‐ 
mento de uni fi ca ção, ace le rado pelo ca pi ta lismo, hoje al cança o seu ápice,
com a pre do mi nân cia em toda parte de um único sis tema téc nico, base ma‐ 
te rial da glo ba li za ção”.

13  Idem. “A ins tan ta nei dade da in for ma ção glo ba li zada apro xima os lu ga res,
torna pos sí vel uma to mada de co nhe ci mento ime di ata de acon te ci men tos
si mul tâ neos e cria, entre lu ga res e acon te ci men tos, uma re la ção uni tá ria à
es cala do mundo. Hoje, cada mo mento com pre ende, em todos os lu ga res,
even tos que são in ter de pen den tes, in cluí dos em um mesmo sis tema glo bal
de re la ções”.

14  Ibi dem. “Os prin ci pais ve to res desse pro cesso são as em pre sas mul ti na‐ 
ci o nais e os ban cos trans na ci o nais. Numa si tu a ção de com pe ti ti vi dade, a
busca in di vi dual do maior lucro não tem outra fron teira senão a pró pria ca‐ 
pa ci dade de criar e uti li zar ino va ções pro du ti vas e or ga ni za ci o nais. A cada
mo mento, a maior mais- valia está sem pre bus cando ul tra pas sar a si mesma”.

15  Fonte: IBGE. Di re to ria de Pes qui sas - DPE - Co or de na ção de Po pu la ção e
In di ca do res So ci ais – COPIS (es ti ma tiva 2017).

16  Tra ba lho de campo re a li zado em de zem bro de 2015.

17  Entre estas ini ci a ti vas, cabe ên fase sobre o Pro grama de Fru ti cul tura Ir ri‐ 
gada da Me tade Sul do RS (PD FIMS/RS) e o Pro grama Es ta dual de Fru ti cul‐ 
tura (PRO FRUTA/ RS), po lí ti cas pú bli cas ocor ri das a par tir de 1997.

18  Se gundo Ma teus (2009) “Os po li fe nois de sem pe nham um papel fun da‐ 
men tal no que diz res peito à in dús tria do vinho, so bre tudo no caso dos vi‐
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nhos tin tos. Ao nível da fi si o lo gia da vinha, estes com pos tos de sem pe nham
fun ções na co lo ra ção dos bagos, na re gu la ção da ma tu ra ção, na de fesa con‐ 
tra vá rios agres so res (bac té rias, in sec tos, etc.), e ainda na re sis tên cia à de‐ 
gra da ção en zi má tica e pu tre fac ção. No pro duto final, isto é, no vinho, estes
com pos tos irão de sem pe nhar um papel cru cial na cor, no sabor, no aroma e
tam bém na ca pa ci dade de en ve lhe ci mento dos vi nhos. É a pre sença des tes
com pos tos que irá dis tin guir por exem plo um vinho banal de um vinho de
guarda (“re serva”). É tam bém à pre sença des tas mo lé cu las que se devem as
di ver sas pro pri e da des be né fi cas que têm sido atri buí das ao con sumo mo de‐ 
rado de vinho tinto.”

Português
RE SUMO
Na Serra do Su deste, no es tado do Rio Grande do Sul, vi ní co las da Serra
Gaú cha estão fi nan ci ando in ves ti men tos em pro je tos de ex pan são das ati vi‐ 
da des vi ti vi ní co las, com im plan ta ção de  par rei rais. Este pro cesso
busca novos es pa ços pro du ti vos e uti liza as es pe ci fi ci da des na tu rais lo cais
para pro du ção de novas va ri e da des de uva. A ex pan são da vi ti vi ni cul tura na
Serra do Su deste mo di fica a es tru tura pro du tiva que, por longo pe ríodo his‐ 
tó rico, foi de pen dente da pe cuá ria bo vina e ovina. O de sen ro lar desse pro‐ 
cesso tem im pli ca ções na for ma ção e or ga ni za ção do ter ri tó rio, pois mo di‐ 
fica o poder dos gru pos so ci ais lo cais, cri ando novas ter ri to ri a li da des. Atu al‐ 
mente afirma- se que a Serra do Su deste já pode ser con si de rada um es paço
vi ti vi ní cola de ter roir es pe cí fico. Qual a re la ção da vi ti vi ni cul tura com as ati‐ 
vi da des agro pe cuá rias pre e xis ten tes? Como se es tru tura o cir cuito es pa cial
pro du tivo? Ocorre a for ma ção de um novo ter ri tó rio, a exem plo da vi ti vi ni‐ 
cul tura na Cam pa nha Gaú cha? Enfim, essas e ou tras ques tões co me ça rão a
ser res pon di das nesse ar tigo.

English
AB STRACT
In the Serra do Sudeste, in the State of Rio Grande do Sul, winer ies of the
Serra Gaúcha are fin an cing in vest ments in pro jects aim ing at ex pand ing
wine- making and grape- growing activ it ies with the plant ing of vine yards.
This pro cess seeks new pro duc tion spaces and uses the local and nat ural
char ac ter ist ics to pro duce new grape vari et ies. The ex pan sion of wine- 
making and grape- growing sec tor in the South east ern Serra al ters the pro‐ 
duc tion struc ture that was de pend ent on cattle and sheep farm ing for a
long time. The de vel op ment of this pro cess has an im pact on the shap ing
and or gan iz a tion of the ter rit ory, since it mod i fies the power of local so cial
groups and cre ates new ter rit ori al it ies. It is cur rently stated that the South‐ 
east ern Serra can already be con sidered as a wine- making and grape- 
growing area with a spe cific terroir. Which is the re la tion ship between the
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wine in dustry and the pre- existing ag ri cul tural and an imal activ it ies? How
does the pro duc tion spa tial cir cuit struc ture it self? Is the shap ing of a new
ter rit ory ne ces sary, as it hap pens for the wine- making and grape- growing
in the Cam panha Gaúcha. These and other ques tions will start to be
answered in this paper.

Keywords
Wine-making and grape-growing; Production Spatial Circuit.; Serra do
Sudeste.
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