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In tro du ção
Uma nova re gião vi tí cola se es ta be le ceu de fi ni ti va mente nos lo cais de
al ti tude no Pla nalto Ca ta ri nense. A que bra de pa ra dig mas, em re la ção
à vi ti cul tura tra di ci o nal pra ti cada há mui tos anos no es tado de Santa
Ca ta rina, se deve à uti li za ção de pa râ me tros que com põem a mais
pura noção de ter roir, como as par ti cu la ri da des que en vol vem o clima
local, os solos, as vi dei ras e os fa to res hu ma nos res pon sá veis pela in‐ 
tro du ção e pro du ção.

1

É no sul do Bra sil, nas suas la ti tu des mais ele va das e em lo cais de al ti‐ 
tude pró xi mas a 1000 me tros acima do nível do mar (Fi gura 1), que as
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Fi gura 1. Lo ca li za ção de Santa Ca ta rina

con di ções cli má ti cas par ti cu la res re tar dam o ciclo ve ge ta tivo das vi‐ 
dei ras, fa vo re cendo a ob ten ção de matéria- prima para a ela bo ra ção
de vi nhos di fe ren ci a dos em re la ção aos tra di ci o nal mente pro du zi dos,
per mi tindo a ob ten ção de uma ma tu ra ção das uvas que trans mite aos
vi nhos uma in tensa co lo ra ção, aro mas de fi ni dos, um bom vo lume e
equi lí brio gus ta tivo.

A his tó ria
A des co berta e a di vul ga ção desta re gião fazem parte da his tó ria da
Epa gri (Em presa de Pes quisa e Ex ten são Rural de Santa Ca ta rina) ini‐ 
ci al mente na Es ta ção ex pe ri men tal de Vi deira e, em se guida, na de
São Jo a quim.

3

Tudo teve iní cio na dé cada de 1990 com a ins ta la ção de co le ções de
cul ti va res de vi deira de Vitis vi ni fera com o ob je tivo de tes tar sua
adap ta bi li dade na grande di ver si dade cli má tica de Santa Ca ta rina.
Den tre ou tros lo cais, foi tes tada nas con di ções ex tre mas de São Jo a‐ 
quim, a 1400m de al ti tude, onde a ocor rên cia de ge a das pri ma ve ris,
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que ocor rem com certa frequên cia, fez com que a maior parte das va‐ 
ri e da des fos sem des car ta das e a co le ção dei xada de lado. Al guns anos
de pois, meu co lega Jean Pi erre Du cro quet, es pe ci a lista em ameixa,
re co lheu al guns ca chos de uva so bre vi ven tes às ge a das e os levou até
mim na Es ta ção Ex pe ri men tal de Vi deira, sem saber qual era a va ri e‐ 
dade. Eram de Ca ber net Sau vig non e não es ta vam com ple ta mente
ma du ros, ape sar de es tar mos no mês de março, pelo menos 30 dias
de pois da ma tu ra ção da Ca ber net Sau vig non pro du zida em lo cais
mais bai xos em re la ção ao nível do mar.

Esta pe quena pro du ção ex pe ri men tal se mos trou in te res sante e o
pri meiro vinho foi vi ni fi cado em pe quena quan ti dade no ano de 1998.
O re sul tado mos trou uma qua li dade sur pre en dente para os pa drões
da época nas re giões tra di ci o nais. Em 1999 re pe ti mos a ex pe ri ên cia e
os re sul ta dos foram su pe ri o res aos pri mei ros.

5

A par tir da daí a di vul ga ção, com au xí lio da Es ta ção Ex pe ri men tal de
São Jo a quim, foi fun da men tal no aval das co ra jo sas afir ma ções de que
ha vía mos des co berto algo novo e muito pro mis sor. Esta tra je tó ria
teve a co la bo ra ção de di fe ren tes go ver nos es ta du ais ri vais, mos‐ 
trando que pro je tos bem fun da men ta dos e com bons re sul ta dos
podem ser con cre ti za dos ape sar da exis tên cia de po lí ti cas par ti dá rias
dis tin tas.

6

Os em pre sá rios, se den tos de no vi da des, não aguar da ram novos re sul‐ 
ta dos da pes quisa. Suas ações foram sem dú vida a grande mola pro‐ 
pul sora do de sen vol vi mento, nos co lo cando uma res pon sa bi li dade da
mesma mag ni tude que os in ves ti men tos de risco por eles re a li za dos.
No iní cio, os pro du to res, se pa ra dos pelo re gi o na lismo, se cur va ram às
evi den tes ca rac te rís ti cas qua li ta ti vas dos vi nhos pro du zi dos nos di fe‐ 
ren tes lo cais de al ti tude (São Jo a quim, Cam pos Novos e Ca ça dor) e
for ma ram uma as so ci a ção - a Aca vi tis, hoje Vi nhos de Al ti tude. Entre
vá rios em pre en de do res, três deles tem a res pon sa bi li dade da cri a ção
- Caio Pi sani, Dilor Frei tas, após sua morte se guido por seu filho João
Paulo Frei tas, e Mau rí cio Grando.

7

O se gundo passo para a con cre ti za ção da re gião foi o acom pa nha‐ 
mento de boa parte das im plan ta ções dos vi nhe dos. A che gada de
novos enó lo gos con tri buiu de forma mar cante para que ocor resse um
de sen vol vi mento téc nico re gi o nal em re giões onde nunca havia sido
pro du zido uva.
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Em uma época onde a sede de co nhe ci mento pelo que ocor ria nesta
re gião cres cia a cada dia, e onde não bas tava so mente ver os re sul ta‐ 
dos, mas sim era pre ciso en ten der o que es tava a ocor rendo, mais
uma vez a Epa gri jun ta mente com as uni ver si da des UFSC e UDESC e
com o apoio in con di ci o nal da Em brapa Uva e Vinho de sen vol ve ram, e
ainda de sen vol vem, inú me ros tra ba lhos ci en tí fi cos al ta mente qua li fi‐ 
ca dos que tra zem à luz uma grande gama de res pos tas aos ainda
cres cen tes an seios e dú vi das do pro cesso pro du tivo ideal, tanto nas
uvas como nos vi nhos.

9

Com os vi nhe dos im plan ta dos e pou cas vi ní co las exis ten tes, mais
uma vez a união se mos trou pre sente e ocor re ram vi ni fi ca ções de di‐ 
ver sos pro du to res em par ce ria. Eu mesmo fui enó logo ou con sul tor
de pelo menos 9 em pre en di men tos ao mesmo tempo, numa de mons‐ 
tra ção de par ce ria entre o go verno do es tado e entre os pró prios pro‐ 
du to res.

10

As áreas de abran gên cia
Ori gi nal mente, os lo cais de pro du ção foram sub di vi di dos em três
polos (Fi gura 2): São Jo a quim que in cluía os mu ni cí pios de São Jo a‐ 
quim e Bom Re tiro; o se gundo polo era Cam pos Novos, que in cluía
Tan gará, Vi deira e Cam pos Novos; e, o ter ceiro, de no mi nado de Ca ça‐ 
dor, que in cluía Água Doce.
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Fi gura 2. Lo ca li za ção dos três polos ini ci ais de pro du ção de uvas de al ti tude em

Santa Ca ta rina.

Logo sur gi ram ou tros lo cais pro du to res, como Uru bici, Uru pema,
Campo Belo do Sul, Treze Tí lias e Ran cho Quei mado, que foram se
agre gando aos exis ten tes e tra zendo con sigo suas par ti cu la ri da des,
sem pre res pei tando a pro du ção de uvas na al ti tude mí nima de 900
me tros acima do nível do mar como de ter mi nava as re gras di ta das
pela as so ci a ção de pro du to res.

12

Atu al mente são 250 ha de vi nhe dos em pro du ção, que con tri buem
com apro xi ma da mente 1 mi lhão de kg de uvas, pro du zindo, em média,
800 mil gar ra fas entre vi nhos finos e es pu man tes.

13

Esta pro du ção é ela bo rada em 20 es ta be le ci men tos vi ní co las que
con tam com equi pa men tos eno ló gi cos de úl tima ge ra ção para a ela‐ 
bo ra ção dos vi nhos, bem como com as mais mo der nas es tru tu ras ar‐ 
qui tetô ni cas, vi sando o eno tu rismo.

14
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As ca rac te rís ti cas da re gião
A in fluên cia do con junto - clima, solo, planta e homem em uma con‐ 
tem po ra nei dade vêm há sé cu los de li mi tando as di fe ren ças entre re‐ 
giões e ca rac te ri zando as par ti cu la ri da des de seus res pec ti vos vi nhos.

15

O clima

Ca rac te ri zado cli ma ti ca mente como C- mesotérmico de verão fresco
e ca rác ter sub tro pi cal, mui tas vezes se as se me lha às ca rac te rís ti cas
de cli mas tem pe ra dos (Fi gura 3).

16

A al ti tude entre 900 e 1400 m acima do nível do mar, na la ti tude pró‐ 
xima a 28º Sul, in flu en cia o ciclo ve ge ta tivo da vi deira, re tar dando o
iní cio das ati vi da des re fe ren tes à bro ta ção para o mês de ou tu bro e
alongando- se na fase final da ma tu ra ção até o fim do mês de abril em
al guns casos.

17

Ape sar do des lo ca mento do ciclo ve ge ta tivo nas re giões de al ti tude,
para épo cas onde as tem pe ra tu ras são me no res, nor mal mente o in‐ 
cre mento de tem pe ra tura no mês de se tem bro é su fi ci ente para dar
par tida às ati vi da des me ta bó li cas da bro ta ção. Mas, gra ças às bai xas
tem pe ra tu ras no tur nas nos lo cais mais ele va dos, a flo ra ção é re tar‐ 
dada e tem seu pe ríodo alon gado, atra sando o iní cio da pinta das
bagas assim como a ma tu ra ção com pleta, que ocorre de 30 a 48 dias
após a ma tu ra ção das uvas nos lo cais mais bai xos.

18

Este des lo ca mento no tempo traz van ta gens e des van ta gens du rante
o ciclo ve ge ta tivo.

19

Em clima de al ti tude, as bro ta ções ocor rem, nor mal mente quando,
entre bai xas tem pe ra tu ras, ocorre uma ja nela de dias mais quen tes,
de sen ca de ando o pro cesso, prin ci pal mente nas va ri e da des mais pre‐ 
co ces, como a Chardonnay e a Pinot Noir. De 10 a 15 dias de pois, até
as mais tar dias, como a Ca ber net Sau vig non, ini ciam este pro cesso.
Neste caso, são as tem pe ra tu ras da pri ma vera que in flu en ciam de
forma de ci siva na pro du ti vi dade e na qua li dade da fu tura co lheita.

20

Entre os ris cos exis tem as ge a das tar dias, que podem ocor rer até no
mês de no vem bro em al guns anos ca tas tró fi cos, quei mando jo vens
bro tos, fo lhas e flo res, re du zindo de forma drás tica a pro du ção. Para
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Fi gura 3. Tem pe ra tu ras mí ni mas e má xi mas (ºC) ocor ri das em São Jo a quim du- 

rante o ciclo ve ge ta tivo da vi deira

al gu mas va ri e da des, como a Mer lot, a ocor rên cia de tem pe ra tu ras
bai xas du rante a flo rada pro voca o abor ta mento flo ral re du zindo a
pro du ti vi dade mesmo sem a ocor rên cia de geada.

Um dos be ne fí cios da ocor rên cia de bai xas tem pe ra tu ras na pri ma‐ 
vera é que a mi ne ra li za ção da ma té ria or gâ nica dos solos é re du zida,
in flu en ci ando be ne fi ca mente com um menor cres ci mento ve ge ta tivo,
pro pi ci ando a ocor rên cia de en tre nós cur tos, mais fo lhas por ramo,
pe lí cu las das uvas mais es pes sas e menor in ci dên cias de ata ques de
fun gos que, com ex ce ção da an trac nose, re que rem menos cui da dos
com tra ta men tos fi tos sa ni tá rios.

22

Já, no fim do ciclo, a grande van ta gem da ocor rên cia de me no res
tem pe ra tu ras está no fato de pos si bi li tar que a ma tu ra ção ocorra em
uma época onde as pre ci pi ta ções plu vi o mé tri cas nor mal mente são
me no res (Fi gura 4), assim como as tem pe ra tu ras no tur nas, re du zindo
o cres ci mento ve ge ta tivo, o que fa vo rece o acú mulo de ener gia nos
fru tos, uma vez que esta não é dis pen dida no cres ci mento de ramos.
Nesta fase, as me no res tem pe ra tu ras tam bém au xi liam na re du ção
dos tra ta men tos fi tos sa ni tá rios, que são re a li za dos em menor nú‐ 
mero, ape sar de serem im pres cin dí veis.

23
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Fi gura 4. Pre ci pi ta ção média em São Jo a quim du rante o ciclo ve ge ta tivo da vi- 

deira

Nos cli mas de mon ta nha, as horas de in so la ção são be né fi cas ao de‐ 
sen vol vi mento da ma tu ra ção, per mi tindo fa cil mente a ob ten ção de
te o res al cóo li cos ele va dos, tra zendo con sigo uma maior in ci dên cia de
raios ul tra vi o le tas que agem sobre o sis tema imu no ló gico das plan tas,
fa vo re cendo a for ma ção de te o res de po li fe nóis e an to ci a ni nas. Estas
têm sua im por tân cia no in cre mento da cor dos vi nhos e os po li fe nóis,
den tre eles o res ve ra trol, que chega a ocor rer em te o res mais de duas
vezes su pe ri o res aos va lo res nor mal mente en con tra dos em vi nhos de
ou tras lo ca li da des bra si lei ras.

24

As fases de de sen vol vi mento das plan tas são de ter mi na das por va ri a‐ 
ções hor mo nais e estas regem a pro du ção dos com pos tos que di fe‐ 
ren ciam a matéria- prima dos vi nhos em di fe ren tes cli mas e lo cais de
pro du ção.

25

As bai xas tem pe ra tu ras no tur nas pro vo cam uma al te ra ção hor mo nal,
de ter mi nando re du ção do cres ci mento ve ge ta tivo e iní cio da ma tu ra‐ 
ção com acú mu los de açú ca res, subs tân cias fe nó li cas e pre cur so res
de aro mas.

26

O pe ríodo que an te cede a pinta das bagas ou ve rai son, caracteriza- se
por uma re du ção de au xi nas, hormô nios do cres ci mento, e o sur gi ‐

27
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mento do ácido ab cí sico (AbA), hormô nio do es tresse, que de ter mina
a co lo ra ção das bagas. Em lo cais em que as tem pe ra tu ras ele va das fa‐ 
vo re cem o cres ci mento ve ge ta tivo pa ra le la mente a tal fenô meno, a
ve rai son ocorre mais cedo, pro por ci o nando um pe ríodo de ma tu ra‐ 
ção re du zido, com menor acú mulo de subs tan cias in te res san tes à
com po si ção dos mos tos. Nos vi nhe dos de al ti tude, as bai xas tem pe ra‐ 
tu ras in du zem a uma re du ção do cres ci mento ve ge ta tivo e uma ve rai‐ 
son e ma tu ra ção mais tar dias e lon gas, logo mos tos com maior com‐ 
ple xi dade.

A sín tese de com pos tos fe nó li cos está li gada ao me ta bo lismo dos
açú ca res e do ni tro gê nio. De pois da ve rai son, ocor rem pro fun das
mu dan ças me ta bó li cas, como a re du ção da gli có lise, ini ci ando o acú‐ 
mulo de açú ca res. Quando os açú ca res são ar ma ze na dos, ocor rem
vias me ta bó li cas al ter na ti vas para o acú mulo dos com pos tos fe nó li‐ 
cos. A gli có lise, via pi ru vato, é uma delas, sendo tam bém res pon sá vel
pelo de sen vol vi mento ve ge ta tivo. Outra via me ta bó lica é a das pen to‐ 
ses, onde se en con tra o ami noá cido fe ni la la nina que, co man dado pela
con cen tra ção hor mo nal, di re ci ona a ener gia para o acú mulo de pro‐ 
teína e, por tanto, ao cres ci mento ve ge ta tivo. Sem pre que ocorre re‐ 
du ção do cres ci mento ve ge ta tivo, gra ças ao de se qui lí brio hor mo nal,
ocorre o fa vo re ci mento de acú mulo de com pos tos fe nó li cos. Se a
planta cres cer ao mesmo tempo em que ama du re ce rem os fru tos,
este acú mulo é re du zido, o que ocorre em menor quan ti dade nos cli‐ 
mas de tem pe ra tu ras ame nas.

28

A ocor rên cia de bai xas tem pe ra tu ras induz a uma va ri a ção hor mo nal
no me ta bo lismo, que passa tam bém a atuar pela via das pen to ses, fa‐ 
zendo com que a fe ni la la nina con tri bua para a for ma ção da
fenilalanina- amonialiase (PAL), en zima li gada ao apa re ci mento da co‐ 
lo ra ção du rante a ve rai son. A ação desta en zima par ti cipa do des lo ca‐ 
mento da via me ta bó lica, que antes pro por ci o nava o cres ci mento ve‐ 
ge ta tivo, para via do ácido ci nâ mico, di re ci o nando a ener gia para a
for ma ção de lig nina para re ser vas e para o chal cone, pre cur sor dos
ta ni nos, fla vo nói des e an to ci a ni di nas, que, sem o cres ci mento ve ge‐ 
ta tivo, re ce bem sua cota de ener gia de forma re do brada, via gli có lise
e via pen tose.

29

Como as noi tes são frias du rante a ma tu ra ção, a de gra da ção do ácido
má lico é re du zida oca si o nando nos mos tos e nos vi nhos te o res até
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três vezes su pe ri o res aos co mu mente en con tra dos. Estas con cen tra‐ 
ções ele va das deste ácido pro pi ciam vi nhos bran cos de aci dez de li‐ 
cada e es pu man tes bran cos e roses com a vi va ci dade tí pica e ex clu‐ 
siva do ácido má lico. Já nos vi nhos tin tos, torna a fer men ta ção ma lo‐ 
lá tica im pres cin dí vel e di fí cil de ser re a li zada, pois as bai xas tem pe ra‐
tu ras do am bi ente, a quan ti dade de ál cool e a im por tante carga po li‐ 
fe nó lica exis tente re que rem vi ní co las pre pa ra das para tal ta refa. A
forte pro du ção de ácido lá tico pro ve ni ente da trans for ma ção do má‐ 
lico en ri quece o vo lume dos vi nhos tin tos com o au mento do ca rác ter
ave lu dado. Ainda pouco es tu da dos, mas ob ser va dos na prá tica, são os
efei tos da in fluên cia oceâ nica e a con ti nen ta li dade exer cida sobre al‐ 
gu mas re giões pro du to ras. São Jo a quim e seus ar re do res se en con‐ 
tram, em linha reta, a menos de 70 km de dis tân cia do oce ano Atlân‐ 
tico e, em cer tas épo cas, re ce bem uma carga de in fluên cia cli má tica
tí pica des tes meios. Já na ma cror re gião de Ca ça dor este efeito não
existe, mas sim a in fluên cia do con ti nente, com seus ven tos e clima
ca rac te ris ti ca mente par ti cu la res. Nos vi nhe dos lo ca li za dos ge o gra fi‐ 
ca mente in ter me diá rios a estes, as ca rac te rís ti cas se mes clam e
podem in fluir de outra forma no me so clima local, con tri buindo para a
di ver si dade par ti cu lar de cada polo pro du tor.

O re levo e os solos
O re levo de al ti tude em sua mai o ria varia de su a ve mente on du lado
até for te mente on du lado, com de cli ves lon gos e al guma pre sença de
pa ta ma res com ve ge ta ção de cam pos de al ti tude.

31
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Fi gura 5: Re levo em local de al ti tude em Santa Ca ta rina (Foto: Jean Pi erre Ro- 

sier).

Em Santa Ca ta rina, nos lo cais de al ti tude, os solos são prin ci pal mente
do tipo cam bis so los áli cos de ori gem ba sál tica, Terra bruna es tru tu‐ 
rada e la tos solo bruno em sua mai o ria de ho ri zon tes su per fi cial hú‐ 
mi cos. A tex tura pre do mi nante é a argilo- arenosa, mas di fe rem
quanto a pro fun di dade e quanto a quan ti dade de pe dras. Po de mos
afir mar que ge ral mente em São Jo a quim os solos são ex tre ma mente
pe dre go sos e rasos nos pa ta ma res, sendo que em al guns lo cais di fi cil‐ 
mente che gam a 60 cm de pro fun di dade. Já em Bom Re tiro e Uru‐ 
pema, são mais pro fun dos e com pos tos de uma ar gila um pouco mais
pe sada. São igual mente pro fun dos em Campo Belo do Sul e em Tan‐ 
gará, na serra do Ma rari, onde são con si de ra dos la tos so los
bruno/roxos cujas ar gi las que os com põem são mais leves, finas e pe‐ 
ga jo sas. No caso de Água Doce são igual mente pro fun dos com ar gi las
finas e um pouco mais are no sos que os de mais, sendo con si de ra dos
do tipo cam bis so los áli cos de ori gem ba sál tica, Terra bruna es tru tu‐ 
rada li tó li cos are no sos e sil to sos.

32

Por tanto, não existe uma uni for mi dade entre os solos que com põe as
re giões vi tí co las de al ti tude, o que por sua vez tam bém con tri bui para

33
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que seus pro du tos se dis tin gam por ti pi ci da des par ti cu la res, ape sar
de re ce be rem pra ti ca mente as mes mas in fluên cias cli má ti cas de vido
à al ti tude.

Como ca rac te rís ti cas co muns entre os solos podem ser ci ta das os
ele va dos te o res de ma té ria or gâ nica que, gra ças às bai xas tem pe ra tu‐ 
ras mé dias re du zem as ati vi da des mi cro bi a nas man tendo ele va dos os
te o res de ma té ria or gâ nica. O pH ácido, com pre sença de te o res de
alu mí nio tro cá vel e baixa sa tu ra ção de bases, são ou tras cons tan tes
en con tra das e tor nam im pres cin dí veis as cor re ções cal cá reas em
doses ele va das no mo mento da im plan ta ção dos vi nhe dos.

34

Observa- se, de forma em pí rica, que nos vi nhos tin tos pro du zi dos nas
re giões de solos mais rasos e pe dre go sos, os te o res de ta ni nos são
su pe ri o res, assim como sua in ten si dade. Já nos solos com pos tos por
mai o ria de ar gi las finas, os vi nhos apre sen tam ta ni nos mais leves e
ele gan tes, porém sem a mesma po tên cia dos an te ri o res.

35

As va ri e da des mais sig ni fi ca ti vas

Co mer ci al mente as va ri e da des mais plan ta das são a Ca ber net Sau vig‐ 
non, a Mer lot e a Chardonnay, sobre o porta- enxerto Paul sen 1103.
Exis tem tam bém boas áreas de Sau vig non blanc, Pinot Noir, Mal bec, e
San gi o vese entre uma gama de ex pe ri ên cias prin ci pal mente de va ri e‐ 
da des de ori gem ita li ana como a Mon te pul ci ano e a Ver men tino.

36

O fator hu mano
Os em pre sá rios que acre di ta ram nos re sul ta dos da pes quisa e in ves‐ 
ti ram nes tas re giões, em sua mai o ria, são dis tin tos dos tra di ci o nais
pro du to res de vinho exis ten tes em Santa Ca ta rina. São pro ve ni en tes
de ou tras áreas de atu a ção e, via- de-regra, uti li zam em suas ati vi da‐ 
des de ori gem altas tec no lo gias. Foi com essa visão que im plan ta ram
par rei rais e cons truí ram vi ní co las den tro dos pa drões mais mo der nos
exis ten tes.
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Fi gura 6. Vi ní cola Abreu Gar cia (Foto: Jean Pi erre Ro sier).

Os téc ni cos que pas sa ram a atuar nes tas áreas ti ve ram que pra ti car
um apren di zado que todo o pi o nei rismo re quer, e os fun ci o ná rios de
campo e de can tina foram sendo for ma dos com o pas sar dos anos de
tra ba lho. Isto, até hoje, con ti nua a ser um dos gar ga los da pro du ção.

38

Eno tu rismo
O cres ci mento da vi ti cul tura e a pro du ção de vi nhos nes tas re giões
trou xe ram con sigo uma de manda dos con su mi do res em poder vi si tar,
de gus tar e se hos pe dar. As vi ní co las, em grande parte, se es tru tu ra‐ 
ram para re ce ber os tu ris tas na pró pria vi ní cola junto à pro du ção ou
cons truí ram lo cais re cep ti vos apro pri a dos para este fim. Ainda de
forma in si pi ente a hos pe da gem nas ci da des onde se lo ca li zam as
zonas de pro du ção tem se va lido da in fra es tru tura de ci da des vi zi‐ 
nhas para su prir a cres cente de manda que o su cesso dos vi nhos tem
atraído.
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Fi gura 7. Re cep tivo na Vi ní cola Vil la gio Grando (Foto: Jean Pi erre Ro sier).

A mai o ri dade da re gião
Os jo vens 18 anos que se pas sa ram desde o iní cio dos tra ba lhos da
des co berta até o su cesso atual em 2017 ti ve ram uma tra je tó ria de
gran des res pon sa bi li da des. Os pri mei ros vi nhos co mer ci ais datam de
2004. Atu al mente, com 15 anos de ati vi da des pro fis si o nais, o que re‐ 
pre senta um en ga ti nhar para o lon gevo mundo do vinho, os em pre sá‐ 
rios que du ra mente apos ta ram acre di tando em um fu turo pro mis sor
já estão vi vendo o su cesso ga ran tido pelas me da lhas ob ti das em con‐ 
cur sos tanto na ci o nais como in ter na ci o nais e, se antes eram de sa cre‐ 
di ta dos e des co nhe ci dos, gal ga ram a no to ri e dade em re la ção aos de‐ 
mais vi nhos do país.
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Atu al mente está sendo im plan tada na prá tica a uti li za ção de uma
marca co le tiva que ca rac te rize a nor ma tize os vi nhos de al ti tude do
Pla nalto Ca ta ri nense. Os olha res para o fu turo vis lum bram tra ba lhos
em prol de es tru tu rar uma in di ca ção ge o grá fica e, pos te ri or mente,
de no mi na ções de ori gem con tro lada, que per mi tam aos con su mi do‐ 
res ob te rem pro du tos que trans mi tam uma se gu rança ainda maior.
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Português
Re sumo
Uma nova re gião vi ti vi ní cola exis tente no Bra sil, em lo cais de al ti tude de
Santa Ca ta rina, é apre sen tada desde sua des co berta, com a ca rac te ri za ção
do clima e sua in fluên cia no me ta bo lismo dos vi nhe dos e na ti pi fi ca ção dos
vi nhos, dos solos, das va ri e da des e do fator hu mano, assim como o de sen‐ 
vol vi mento do eno tu rismo e sua ma tu ri dade como re gião.

English
Sum mary
A new wine mak ing re gion, loc ated in the alti tude area of the state of Santa
Catar ina, Brazil, is presen ted. The text ex plores since the dis cover of the
po ten tial of the re gion for vit i cul ture, in clud ing the char ac ter iz a tion of the
cli mate and its in flu ence on the meta bol ism of the vine and on the typ i city
of the wines, soils, grape vari et ies and the human factor, as well the de vel‐ 
op ment of the wine tour ism, ar riv ing to its ma tur ity as a re gion.

Keywords
viticulture, altitude, Santa Catarina, Brazil
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Jean Pierre Rosier
Engenheiro-Agrônomo, Dr. em enologia

Os pro du to res de vi nhos de al ti tude têm a cer teza de que ainda tem
muito por fazer para obter a con so li da ção de um mer cado, mas que
agora “o ve leiro saiu do porto e os ven tos estão a favor, e que é pri‐ 
mor dial con ti nuar na ve gando com a de vida se gu rança”.
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