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In tro du ção
A sus ten ta bi li dade é um de sa fio à so ci e dade e aos sis te mas de pro du‐ 
ção, seja por um au mento no nível de per cep ção e exi gên cia dos con‐ 
su mi do res e pú bli cos de in te resse ou à cres cente pres são aos sis te‐ 
mas na tu rais. Por outro lado, tra ba lhar o tema sus ten ta bi li dade apre‐ 
senta opor tu ni da des para ino va ção em pro du tos e pro ces sos, ganho
de efi ci ên cia ope ra ci o nal, além de uma maior va lo ri za ção de as pec tos
lo cais e ter ri to ri ais.

1

O Bra sil 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 ‐

2

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Viticultura e sustentabilidade: proposta de um sistema de gestão

Licence CC BY 4.0

cro ques tões. To da via, con si de rando o setor vi ti vi ní cola, o país ainda
não pos sui uma pro po si ção me to do ló gica para em ba sar pro gra mas
com um en fo que in te grado de sus ten ta bi li dade, como pode ser visto
em ou tros paí ses.

Mui tas vezes, as dis cus sões en vol vendo a sus ten ta bi li dade co lo cam
os sis te mas con ven ci o nais de cul tivo em opo si ção aos sis te mas de
base eco ló gica (como agri cul tura bi o di nâ mica, bi o ló gica, agro e co ló‐ 
gica, entre ou tras), sem con si de rar sis te mas al ter na ti vos já exis ten tes,
a exem plo da pro du ção in te grada, ou o de sen vol vi mento de novas
pro pos tas.

3

Res trin gir a dis cus são da sus ten ta bi li dade à ado ção de sis te mas de
pro du ção de base eco ló gica pode ser um fator li mi tante,
considerando- se que em 2017, de acordo com o Censo Agro pe cuá rio,
ape nas 1,4 % dos es ta be le ci men tos ru rais bra si lei ros pra ti ca vam agri‐ 
cul tura or gâ nica e eram cer ti fi ca dos 1. No caso da vi ti vi ni cul tura, a
pro du ção or gâ nica re pre senta ape nas cerca de 4 % da área plan tada
mun dial, com pro du ção con cen trada na Itá lia, Es pa nha e França 2. No
Bra sil, a pro du ção de uvas em sis te mas de base eco ló gica concentra- 
se em va ri e da des hí bri das e ame ri ca nas (tais como Isa bel, Con cord e
Bordô), nor mal mente des ti na das para ela bo ra ção de sucos e vi nhos
de mesa e para o con sumo in na tura.

4

Se por um lado a con ver são para uma pro du ção or gâ nica não é pos sí‐ 
vel em todos os con tex tos, isso não quer dizer que não se pos sam
tomar ações al ter na ti vas a um sis tema de pro du ção con ven ci o nal, de
modo a in ter na li zar prin cí pios de sus ten ta bi li dade na pro du ção.
Trata- se de cons truir uma ter ceira via que vi a bi lize os pa râ me tros de
pro du ção, ali ando com pro misso com to mada de ações que tor nem as
prá ti cas mais sus ten tá veis. Além disso, a es tru tu ra ção de um sis tema
de ges tão vai além do tema das tec no lo gias de pro du ção, im pli cando
ali nha mento es tra té gico nas de ci sões e no pla ne ja mento a médio e
longo pra zos, o que deve se re fle tir nos pro ces sos da or ga ni za ção.

5

A sus ten ta bi li dade na vi ti cul tura tam bém vem sendo tema de de bate
no âm bito da Or ga ni za ção In ter na ci o nal da Uva e do Vinho (OIV) e
conta com di ver sos do cu men tos de su porte 3. Para a OIV, vi ti vi ni cul‐ 
tura sus ten tá vel é um con ceito amplo, de fi nida como:
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[...] 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 4.

Na abor da gem da OIV é pos sí vel ve ri fi car a pre sença de ques tões am‐ 
bi en tais, mas tam bém as pec tos econô mi cos e ima te ri ais li ga dos ao
ter ri tó rio. Tam bém são re la ci o na das ques tões téc ni cas re la ti vas às
de ci sões de pro du ção. A nor ma tiva de 2016 avança em di re ção aos
prin cí pios de apli ca ção e, fi nal mente, a nor ma tiva de 2020 trata da
im plan ta ção de sis te mas de ges tão da sus ten ta bi li dade.

7

Pa ra lelo a isso, di ver sos paí ses pro du to res 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 pe gada 5. Den tre as
prin ci pais ini ci a ti vas se des ta cam a África do Sul, Aus trá lia, Nova Ze‐ 
lân dia, Ca li fór nia (EUA) e o Chile. Tra ba lhos an te ri o res iden ti fi ca ram
uma série de ini ci a ti vas en vol vendo vi ti cul tura sus ten tá vel no Bra sil,
mas há uma la cuna em ter mos de pro to co los sis te ma ti za dos que res‐ 
pon dam às pro ble má ti cas do setor 6.

8

O pre sente ar tigo apre senta parte das ações e re sul ta dos de pro jeto
de sen vol vido em co o pe ra ção com a Vi ní cola Chan don do Bra sil e o
apoio da Fun da ção de Am paro à Pes quisa do Rio Grande do Sul (FA‐ 
PERGS), no in tuito de es tru tu rar um pro grama de ges tão de sus ten ta‐ 
bi li dade na vi ti cul tura. A pro posta en vol veu a in ter na li za ção de prin‐ 
cí pios e prá ti cas de sus ten ta bi li dade na vi ti cul tura, es tru tu rando um
pro grama de ges tão que pro por ci one con di ções para con ti nui dade e
acom pa nha mento.

9

A pes quisa foi di vi dida em 3 fases:10

���Di ag nós tico para iden ti fi car o es tado atual das ope ra ções e ati vi da des re a li ‐
za das em nível de sus ten ta bi li dade, além de ob ser va ções ve ri fi ca ção de re gis ‐
tros e do cu men ta ção;

���Es tru tu ra ção de in di ca do res e pa râ me tros para mo ni to rar e ava liar o em ‐
prego da sus ten ta bi li dade, com pro posta de pa râ me tros de qua li dade para os
in di ca do res;
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���Sis tema de acom pa nha mento e di fu são da apli ca ção do sis tema de ges tão nas
vi ní co las.

O texto a se guir traz a ca rac te ri za ção da em presa da re gião, se guido
pela apre sen ta ção do pro to colo de aná lise. Em se guida são apre sen‐ 
ta dos os prin ci pais re sul ta dos, se guido das con clu sões e pers pec ti vas.

11

Ca rac te ri za ção da em presa e da
re gião
A Vi ní cola Chan don do Bra sil foi inau gu rada em 1973, em Ga ri baldi,
RS, sendo pi o neira no Bra sil ao especializar- se na ela bo ra ção de es‐ 
pu man tes. A em presa se po si ci ona como líder no seg mento de vi nhos
es pu man tes Pre mium, ela bo rando seus pro du tos a par tir das cul ti va‐ 
res de Vitis vi ni fera Chardonnay, Pinot Noir e Ri es ling Itá lico. Além de
atuar em par ce ria com pro du to res fa mi li a res da Serra Gaú cha, a em‐ 
presa pos sui vi nhe dos em Ga ri baldi e En cru zi lhada do Sul.

12

A vi ní cola foi uma das pri mei ras em pre sas a ini ciar a im plan ta ção de
vi nhe dos de Vitis vi ni fera em En cru zi lhada do Sul, a par tir de 2000.
Pos sui atu al mente 110  hec ta res em pro du ção e pla neja im plan tar
10  hec ta res neste ano. Na pro pri e dade são em pre ga das 23  pes soas
per ma nen tes e du rante os pe río dos de poda e de co lheita são ge ra‐ 
dos cerca de 150 em pre gos tem po rá rios. A vi ní cola pro move tam bém
par ce rias com novos pro du to res de uvas, dis po ni bi li zando as sis tên cia
téc nica tanto na im plan ta ção de vi nhe dos como no acom pa nha mento
do cul tivo e na aqui si ção da pro du ção, o que vem con tri buindo para a
ex pan são da vi ti cul tura no mu ni cí pio.

13

O po ten cial eda fo cli má tico para pro du ção vi tí cola na Serra do Su‐ 
deste foi evi den ci ado pelo Zo ne a mento Agro cli má tico do Rio Grande
do Sul, pu bli cado em  1976 7. Até então, na re gião pre do mi na vam as
ati vi da des li ga das à pe cuá ria ex ten siva e à agri cul tura de sub sis tên cia.
A im plan ta ção do cul tivo da uva ocor reu em maior es cala de vido ao
in te resse de vi ní co las já es ta be le ci das na re gião da Serra Gaú cha, o
que trans for mou a pai sa gem e a or ga ni za ção so ci o e conô mica do mu‐ 
ni cí pio. De acordo com dados do Ca das tro Vi tí cola do Rio Grande do
Sul, em  2015, o mu ni cí pio de En cru zi lhada do Sul con tava com
423,93 ha de vi nhe dos, em sua grande mai o ria (396 ha) em sis tema de

14
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es pal deira, com pre do mí nio das cul ti va res de Vitis vi ni fera
Chardonnay (123,03 ha) e Pinot Noir (98,86 ha).

Os mu ni cí pios lo ca li za dos na me sor re gião ge o grá fica do RS co nhe‐ 
cida por “Me tade Sul” caracterizam- se pelo baixo di na mismo pro du‐ 
tivo e es tag na ção so cial, cul mi nando em bai xos ín di ces de de sen vol‐ 
vi mento hu mano (IDH) no es tado. O mu ni cí pio de En cru zi lhada do
Sul, um dos mai o res em ex ten são no es tado, enquadra- se neste ce ná‐ 
rio. O PIB per ca pita em 2017 foi de R$ 20.706,73, ocu pando a 411º po‐ 
si ção no es tado e o Ín dice de De sen vol vi mento Hu mano Mu ni ci pal
(IDHM) em  2010 es tava em 0,657. Em  2017, a pro por ção de pes soas
ocu pa das em re la ção à po pu la ção total era de 15,4 % o que co loca o
mu ni cí pio em 310º lugar entre 497 mu ni cí pios no es tado.

15

Seu po vo a mento teve iní cio no sé culo XVII, com a pre sença de ín dios
e mis si o nei ros e, mais tarde, ale mães e po lo ne ses. De acordo com o
IBGE 8, a po pu la ção es ti mada para o mu ni cí pio em  2019 foi de
25,877  pes soas. De acordo com os dados do Censo Agro pe cuá rio
de 2017 9, a agro pe cuá ria ocupa 5660  pes soas, sendo a mai o ria mão
de obra fa mi liar, visto que 4174 pos suem laços de pa ren tesco com o
pro du tor rural. Das 1486 pes soas em pre ga das que não pos suem laços
de pa ren tesco, 901 pos suem tra ba lho per ma nente e 525 são con tra tos
tem po rá rios. Estes dados ilus tram as fra gi li da des econô mi cas e so ci‐ 
ais que o mu ni cí pio apre senta. Assim, a ex pan são da vi ti cul tura no
mu ni cí pio é uma opor tu ni dade para ge ra ção de em prego e renda,
con tri buindo para o de sen vol vi mento local.

16

Pro to colo de aná lise Bac cuS
Para re a li za ção do di ag nós tico em de sem pe nho de sus ten ta bi li dade,
utilizou- se o pro to colo Bac cuS, de sen vol vido em tese de dou to rado e
já pu bli cado. O Bac cuS é um fra mework de ges tão con ce bido para ser
uma fer ra menta fle xí vel e adap tá vel a di fe ren tes con tex tos. O fra‐ 
mework é es tru tu rado em forma ma tri cial, re la ci o nando 5 di men sões
da sus ten ta bi li dade com 4 di re tri zes, que são ar ti cu la das por temas,
como pode ser visto no di a grama 10.

17
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Fi gura 1. Visão geral do fra mework Bac cuS.

Fonte: Ela bo rado por Shana Sab bado Flo res.

As di men sões – am bi en tal, econô mica, so cial, político- institucional e
ter ri to rial – são pers pec ti vas de lei tura ou de apro pri a ção da sus ten‐ 
ta bi li dade. Já as di re tri zes re pre sen tam um per curso de de sen vol vi‐ 
mento para avan çar na ado ção de prá ti cas de sus ten ta bi li dade – da
ges tão, para a ar ti cu la ção e co o pe ra ção, evo luindo para a ino va ção e,
fi nal mente, apren di zado e sus ten ta bi li dade. Cada di men são pos sui
temas, que ar ti cu lam as di re tri zes e di men sões, as quais ori en tam
ações a serem to ma das. Já os temas são des do bra dos em in di ca do‐ 
res 11.

18
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Fi gura 2. Di men sões de sus ten ta bi li dade e seus temas no fra mework Bac cuS.

Fonte: Ela bo rado por Shana Sab bado Flo res.

Re sul ta dos
O pro jeto se ini ciou com um di ag nós tico, de modo a for ne cer uma
visão geral das ini ci a ti vas en vol vendo sus ten ta bi li dade. A vi ní cola já
pos suía uma série de ini ci a ti vas em an da mento, sejam lo cais, ou vin‐ 
cu la das ao grupo in ter na ci o nal do qual faz parte. Entre elas se des‐ 
taca a cer ti fi ca ção no Sis tema PIUP (Pro du ção In te grada de Uva para
Pro ces sa mento) e a ISO14001. Nesse sen tido, uma das prin ci pais con‐ 
tri bui ções foi de sis te ma ti zar o sob con cei tos de sus ten ta bi li dade,
per mi tindo or ga ni zar as in for ma ções e sub si diar ações de pla ne ja‐ 
mento.

19

O di ag nós tico foi ini ci ado na di men são am bi en tal, que foi tra tada de
forma ampla. Os prin ci pais des ta ques foram nos as pec tos de ener gia,
prá ti cas agrí co las e bi o di ver si dade. A vi ní cola já uti li zava prin cí pios de
eco e fi ci ên cia para con trole de ener gia. A par tir de 2022 foram ins ta‐

20
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la dos pai néis fo to vol tai cos que res pon dem por 100 % do con sumo de
ener gia elé trica atual. Nas prá ti cas agrí co las, a vi ní cola foi a se gunda
do Bra sil a obter a cer ti fi ca ção PIUP, que é o único pro to colo cer ti fi‐ 
cá vel no tema, no país para pro du ção sus ten tá vel (fora do sis tema de
cer ti fi ca ção or gâ nico).

Entre as prá ti cas atu ais está a eli mi na ção do uso de her bi ci das em
100 % do vi nhedo e re du ção dos in se ti ci das em cerca de 70 % na área,
a par tir do uso de com pos tos or gâ ni cos e mi cror ga nis mos. Com re la‐ 
ção ao uso de agroquí mi cos, se tra ba lha com téc ni cas de pre ci são
para efi ci ên cia de apli ca ção e com menor nú mero de doses e vo lume
de calda. Um dos pon tos apon ta dos como pri o ri dade para apro fun da‐ 
mento da pes quisa foi a saúde do solo. Os cui da dos com a con ser va‐ 
ção e me lho ria do solo foram es tu da dos atra vés de aná li ses fí si cas,
quí mi cas e bi o ló gi cas, iden ti fi cando fun gos, bac té rias e suas fun ci o‐ 
na li da des, para en ten der se os vi nhe dos plan ta dos con tri buem po si ti‐ 
va mente para o solo. A com pac ta ção do solo tam bém é mo ni to rada,
por meio de um pe ne trô me tro di gi tal, para ve ri fi car se existe cor re la‐ 
ção entre a vida do solo e a com pac ta ção em cada área.

21

Com re la ção à bi o di ver si dade, se des ta cam a ado ção do ma nejo in te‐ 
grado de pra gas, adu ba ção verde, pro te ção de áreas úmi das, flo res tas
e ma nu ten ção de cam pos na tivo. Na pro pri e dade, são man ti dos
50,7  hec ta res como áreas de pre ser va ção per ma nente, in cluindo
matas ci li a res, cor re do res de ve ge ta ção na tiva e pre ser vando áreas
úmi das. Além disso, todas as de mais áreas, in cluindo as áreas de vi‐ 
nhedo, são man ti das com co ber tura de es pé cies na ti vas. Um le van ta‐ 
mento de bi o di ver si dade iden ti fi cou mais de 50 es pé cies com pondo a
co ber tura ve ge tal do campo na tivo nos vi nhe dos e na di vi são de par‐ 
ce las.

22

O tema foi iden ti fi cado com pri o ri dade para apro fun da mento. No in‐ 
verno de 2022 foram re a li za dos le van ta men tos de flora e fauna na
pro pri e dade vi ní cola, que in di ca ram a pre sença de 57 es pé cies ar bó‐ 
reas na ti vas, per ten cen tes a 30 fa mí lias, 90 es pé cies de aves, 6 de an‐ 
fí bios e 20 de ma mí fe ros, dos quais 3 em ex tin ção. Ainda no tema bi o‐ 
di ver si dade, a vi ní cola ade riu ao pro jeto “Rota dos Bu tiás”, bus cando
sal var e pro te ger essa es pé cie en dê mica do bioma pampa. Para tanto,
foram plan ta dos mais de 3000 exem pla res de bu tiás na pro pri e dade
vi ní cola, que es ta vam cam pos de sil vi cul tura e se riam der ru ba dos.

23
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Na di men são so cial, foi es co lhido apro fun dar no tema dos tra ba lha‐ 
do res sa fris tas. O acom pa nha mento foi feito em duas sa fras, nas
quais foram apli ca dos ques ti o ná rios in di vi du ais, to ta li zando 47 ques‐ 
ti o ná rios em 2022 e 155 em 2023. O di ag nós tico iden ti fi cou uma pre‐ 
do mi nân cia de mu lhe res (60 %), com baixa renda e es co la ri dade; para
a grande mai o ria o tra ba lho na vi ní cola é a única ati vi dade for mal
exer cida ao longo do ano, ape nas 7,8 % afir ma ram ter outra ati vi dade.
Os dados in di ca ram um im por tante grau de sa tis fa ção com o tra ba‐ 
lho, o que se re flete na per ma nên cia des ses sa fris tas ao longo dos
anos: 24,5 % tra ba lham na co lheita há 5 anos ou mais, 2,2 % há 4 anos,
16,1 % há 3 anos e 24,5 % 2 anos. A opi nião sobre a che gada de em pre‐ 
sas como a Chan don na re gião, foi toda ex pressa de forma fa vo rá vel,
afi nal, na re gião não há mui tas ofer tas de em prego, por isso é comum
o exer cí cio de ati vi da des in for mais, como tra ba lho do més tico, agri‐ 
cul tura e ou tras ati vi da des ge rais.

24

As di men sões ter ri to ri ais e político- institucionais são ana li sa das a
par tir de en tre vis tas com re pre sen tan tes do poder pú blico mu ni ci pal,
de en ti da des re pre sen ta ti vas, do órgão de ex ten são rural e da es cola
agrí cola. O ob je tivo foi per ce ber como a em presa se re la ci ona com a
co mu ni dade, qual o seu im pacto no de sen vol vi mento local e qual a
sua in fluên cia na ex pan são da cul tura da vinha e do vinho. Foram fei‐ 
tas su ges tões de apro xi ma ção com as ins ti tui ções lo cais, como na
oferta de es tá gios e in te gra ção em even tos da vi ní cola.

25

Entre as ações que de cor re ram das su ges tões do di ag nós tico está o
for ta le ci mento da di men são edu ca ção. A vi ní cola pas sou a ofe re cer
vi si tas téc ni cas com tema de sus ten ta bi li dade no vi nhedo e esta pla‐ 
ne jando ações lo cais para edu ca ção am bi en tal e tam bém uma maior
apro xi ma ção com a es cola local. Tam bém, o re forço no po si ci o na‐ 
mento como pre cur sora da vi ti cul tura na re gião da Serra do Su deste.

26

Ou tras ações de cor ren tes do pro jeto foi a in cor po ra ção de ele men tos
do ter ri tó rio de sus ten ta bi li dade nos pro du tos da em presa. Foi lan‐ 
çado pela vi ní cola, em 2022, o pri meiro es pu mante de vi ti cul tura sus‐ 
ten tá vel do Bra sil, com 100 % de uvas cer ti fi ca das no sis tema PIUP. O
es pu mante tam bém traz no ró tulo o termo “Serra das En can ta das”,
fa zendo men ção à lo ca li za ção dos vi nhe dos, o que não acon tece nos
de mais pro du tos. Tam bém a ex pres são é uti li zada na re gião para se
re fe rir ao local, des ta cando ou tros as pec tos ima te ri ais desse ter ri tó ‐
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rio. O pro duto pos sui QR- Code de ras tre a mento. Outro pro duto foi
lan çado em 2023, o "névoa das en can ta das", res sal tando as pec tos im‐ 
por tan tes da pai sa gem local. Seu lan ça mento e pro mo ção in cluem
ele men tos da gas tro no mia da re gião e a par ti ci pa ção de for ne ce do res
lo cais. O lan ça mento foi re a li zado le vando jor na lis tas para a re gião
dos vi nhe dos, para que pu des sem re gis trar a pai sa gem de ne blina, tí‐ 
pica das ma nhãs. Tudo isso con tri bui para di vul gar a re gião e for ta le‐ 
cer os vín cu los da vi ní cola com esse ter ri tó rio.

Por fim, o ano de 2023 mar cou os 50 anos da vi ní cola no Bra sil. Os
even tos de co me mo ra ção in cluí ram o des ta que a ele men tos cul tu rais
de di ver sas re giões do Bra sil. Foi re no vado o com pro misso em se guir
avan çando nas ações de sus ten ta bi li dade, ex pan dindo para for ne ce‐ 
do res e pro du to res par cei ros.

28

Con si de ra ções fi nais
O pro jeto tem na tu reza de ino va ção e ex ten são tec no ló gica, vol tado
para a trans fe rên cia de tec no lo gia. O fra mework Bac cuS foi cons‐ 
truído com con sis tên cia aca dê mica, to da via, para além dos re sul ta dos
ci en tí fi cos, se fazia ne ces sá ria seu aper fei ço a mento para apli ca ção
em novos ce ná rios. Nesse sen tido, a par ce ria com a vi ní cola Chan don
foi es sen cial para o de sen vol vi mento dos ins tru men tos e for mas de
co mu ni ca ção, para que os re sul ta dos da pes quisa sir vam re al mente
como su porte à to mada de de ci são.

29

Todos os re sul ta dos foram sis te ma ti za dos em re la tó rio de de sem pe‐ 
nho, su ge rindo pri o ri da des ba se a das numa es cala de risco (gra vi dade,
ur gên cia e ten dên cia). Os re sul ta dos ob ti dos in di cam que o de sen vol‐ 
vi mento do pro jeto con tri buiu para for ta le cer e ex pan dir ini ci a ti vas
de sus ten ta bi li dade num amplo leque, co la bo rando na di vul ga ção de
sis te mas de vi ti cul tura sus ten tá veis.

30

O pro jeto segue, in cluindo novas par ce rias no Bra sil e con texto in ter‐ 
na ci o nal. A pro posta é que possa ser for ma tado um mo delo que seja
de mais fácil re pli ca bi li dade, per mi tindo ex pan dir as ini ci a ti vas para
ou tros pro du to res.

31
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Português
O de sen vol vi mento sus ten tá vel é um de sa fio que atinge todos os se to res da
so ci e dade, tor nando ur gente a ado ção de novas po lí ti cas e prá ti cas no setor
vi ti vi ní cola bra si leiro, desde o nível es tra té gico até o ope ra ci o nal. Neste
con texto, foi re a li zado um pro jeto em par ce ria com a vi ní cola Chan don do
Bra sil e com o apoio da Fun da ção de Am paro à Pes quisa do Rio Grande do
Sul (FA PERGS), com o ob je tivo de es tru tu rar um pro grama de ges tão para a
sus ten ta bi li dade na vi ti vi ni cul tura. O pro jeto foi es tru tu rado em qua tro
fases: (1) di ag nós tico da si tu a ção atual da em presa; (2) sis te ma ti za ção das in‐ 
for ma ções em um re la tó rio; (3) pri o ri za ção de ações; e (4) pro po si ção de um
sis tema de mo ni to ra mento. O di ag nós tico uti li zou o Bac cuS, um fra mework
que pro põe um pro to colo para a sus ten ta bi li dade da vi ti cul tura no Bra sil em
5 di men sões: am bi en tal, so cial, eco nó mica, político- institucional e ter ri to‐ 
rial. Os prin ci pais re sul ta dos in cluem: ini ci a ti vas de pro mo ção da bi o di ver si‐ 
dade e da saúde do solo, mo ni to ri za ção da qua li dade do tra ba lho dos vin di‐ 
ma do res, ava li a ção do im pacto junto dos sta kehol ders lo cais e lan ça mento
de novos pro du tos re fe ren ci a dos na re gião e do pri meiro es pu mante e vi ti‐ 
cul tura sus ten tá vel do Bra sil.

English
Sus tain able de vel op ment is a chal lenge that af fects all sec tors of so ci ety,
mak ing it ur gent to adopt new policies and prac tices in the Brazilian wine
sec tor, from the stra tegic to the op er a tional level. In this con text, a pro ject
was car ried out in part ner ship with the Chan don do Brasil winery and with
the sup port of the Rio Grande do Sul Re search Sup port Found a tion
(FAPERGS), with the aim of struc tur ing a man age ment pro gram for sus tain‐ 
ab il ity in vit i cul ture. The pro ject was struc tured in four phases: (1) dia gnosis
of the cur rent situ ation fa cing the com pany; (2) sys tem at iz a tion of in form a‐ 
tion in a re port; (3) pri or it iz a tion of ac tions; and (4) pro posal of a mon it or ing
sys tem. The dia gnostic used Bac cuS, a frame work that pro poses a pro tocol
for the sus tain ab il ity of vit i cul ture in Brazil in 5 di men sions: en vir on mental,
so cial, eco nomic, political- institutional and ter rit orial. Key res ults in clude:
ini ti at ives to pro mote biod iversity and soil health, mon it or ing the qual ity of
grape- pickers’ work, im pact as sess ment with local stake hold ers, and the
launch of new products ref er enced in the re gion and of Brazil’s first spark‐ 
ling wine and sus tain able vit i cul ture.

Français
Le dé ve lop pe ment du rable est un défi qui touche tous les sec teurs de la so‐ 
cié té, ce qui rend urgent l’adop tion de po li tiques et de pra tiques nou velles
dans le sec teur vi ti vi ni cole bré si lien, du ni veau stra té gique au ni veau opé ra‐ 
tion nel. Dans ce contexte, un pro jet a été réa li sé en par te na riat avec la cave
Chan don do Bra sil et le sou tien de la Fon da tion de Sup port à la re cherche
du Rio Grande do Sul (FA PERGS), dans le but de struc tu rer un pro gramme
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de ges tion pour la du ra bi li té en vi ti cul ture. Le pro jet a été struc tu ré en
quatre phases : (1) diag nos tic de la si tua tion ac tuelle à la quelle fait face l’en‐ 
tre prise, (2) sys té ma ti sa tion des in for ma tions dans un rap port; (3) prio ri sa‐ 
tion des ac tions; et (4) pro po si tion d’un sys tème de suivi. Le diag nos tic a uti‐ 
li sé Bac cuS, un cadre qui pro pose un pro to cole pour la du ra bi li té de la vi ti‐ 
cul ture au Bré sil en 5 di men sions : en vi ron ne men tale, so ciale, éco no mique,
politique- institutionnelle et ter ri to riale. Parmi les prin ci paux ré sul tats fi gu‐ 
rant  : des ini tia tives en fa veur de la bio di ver si té et de la santé des sols, le
suivi de la qua li té du tra vail des ven dan geurs, l’éva lua tion de l’im pact avec
les ac teurs du ter ri toire et le lan ce ment de nou veaux pro duits ré fé ren cés
sur le ter ri toire et du pre mier vin mous seux et de vi ti cul ture du rable au
Bré sil.
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