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0 Turismo Termal no Norte de Portugal. Vidago e Pedras Salgadas, o 
desenvolvimento de duas estancias termais 

Fernanda Neves 

Na sua estrutura fundamental, a disserta~ao 

apresenta tres capitulos principais que reflectem 
diferentes escalas de analise. Numa primeira escala, 
mais abrangente e generalizada, analisa-se a evolu~ao 

do turismo termal no territorio nacional, mais pro
priamente ao nivel do Continente, num segundo 
momenta procede-se ao estudo do turismo termal a 
escala da Regiao do Norte, perspectivando-se as prin
cipais linhas orientadoras para um futuro proximo, e, 
finalmente, a analise a uma escala local, de maior 
pormenor, incide sobre o desenvolvimento das estan
cias termais de Vidago e Pedras Salgadas. Da disserta· 
~ao consta ainda um volume de anexos. 

No primeiro capitulo reflecte-se sabre a concep· 
tualiza~ao do turismo termal, da evolu~ao do terma· 
lismo, na sua vertente curativa, ao desenvolvimento 
de estfmcias de turismo, passando pelas actuais formas 
de explorac;:ao destes recursos hidrominerais em que se 
perspectivam novas abordagens que revelam uma 
maior amplitude dos proprios conceitos de turismo 
termal e de turismo de saude. Procura-se, igualmente, 
contemplar uma analise evolutiva da concep~ao de 
aguas minerais naturais em PortugaL Num segundo 
ponto, abarca-se o processo evolutivo do turismo 
termal em Portugal Continental, expresso na evoluc;:ao 
da f requencia termal e na dinamica de desenvolvi· 
menta das estancias termais no pais no ultimo seculo, 
tendo por base primordial a informa~ao coligida no 
Boletim de Minas. llustrar e referenciar o processo 
evolutivo do turismo termal em Portugal resulta na 
analise das politicas de apoio a este tipo de turismo, 
desde o inicio da promulgac;:ao de legisla~ao consa
grada a esta tematica, em f inais do seculo XIX, ate aos 
mais recentes instrumentos de apoio financeiro. Em 
Portugal, o turismo termal tem demonstrado um ritmo 
de varia~ao crescente, com oscilac;:oes decorrentes da 
conjuga~ao de factores intrinsecos e extrinsecos as 
estancias termais. Em 1992, o numero de aquistas 
atinge o seu maximo, ultrapassando os cem mil, para 
nos anos seguintes assinalar uma quebra cuja inversao, 
protagonizada nos ultimos anos, demonstra um novo 
periodo de renovac;:ao que parece caracterizar o 
turismo termal portugues da actualidade. Outros 
momentos de decrescimo da frequencia termal no 

nosso pais, tambem assinalaveis, prendem-se com a 
alterac;:ao profunda das politicas de termalismo social 
nos inicios da decada de 80 do seculo t ransacto e, em 
menor escala, com a Revoluc;:ao de 1974, em que se 
retrai muita da habitual frequencia das termas de 
elite de entao. 

A Regiao do Norte constitui a area geogrcifica 
privilegiada de analise do segundo capitulo. As suas 
nascentes de aguas minerais naturais tem observado 
diferentes ritmos de evoluc;:ao que perpassam pela sua 
explorac;:ao atraves do engarrafamento do recurso 
hidromineral ou, de modo independente ou concomi 
tante, pelo aproveitamento termal destas aguas. A 
analise da dinamica evolutiva a nivel regional apre
senta como horizonte temporal o mesmo periodo 
reconhecido a nivel nacional. Paralelamente, procede· 
-se a uma breve comparac;:ao do turismo termal do 
Norte de Portugal com a Regiao da Galiza, na vizinha 
Espanha, em face das relac;:oes privilegiadas entre as 
duas regioes e do actual fomento da cooperac;:ao inter
·regional a que se assiste na Uniao Europeia. A dina· 
mica do turismo termal na Regiao do Norte demonstra 
um grande paralelismo com o todo nacional, ressal· 
tando os mesmos periodos de apogeu e de decrescimo. 
Apenas nos anos de 1992 e 1995 se registam valores 
superiores aos 40 mil aquistas, assinalando·se a quebra 
ocorrida nos finais do seculo XX, atribuida ao encer
ramento temporario de algumas termas, e a recupera· 
c;:ao dos ultimos anos. A grande concentrac;:ao de ter· 
mas na regiao, mais de metade do total de Portugal 
Continental, explica o volume de aquistas que, no 
entanto, se queda em cerca de um ter~o da soma do 
Continente. Tal disparidade, e, essencialmente, fruto 
do continuo crescimento das termas de S. Pedro do 
Sul, na Regiao do Centro, que se destacam do con· 
junto das termas portuguesas nao havendo paralelo no 
restante pais, e cujas caracteristicas das aguas mine· 
rais naturais vocacionadas, principalmente, para as 
doenc;:as reumaticas e musculo-esqueleticas, parecem 
constituir um factor primordial no seu actual desen· 
volvimento. Em oposic;:ao, as termas vocacionadas para 
as doen~as do aparelho digestivo, de que Vidago e 
Pedras Salgadas sao exemplo, encontram-se actual· 
mente em regressao, dado os avan~os da farmacologia 

213 



( I . ; I ~ 

c;eografia 

nesta area. Ainda neste capitulo, a realizayao de um 
inquerito aos concessionarios/exploradores dos bal· 

nearios termais facilitou a compreensao dos movimen· 
tos actuais de renovayao patentes em muitas das 
estancias, expresses em diferentes estadios de reno· 
vayao e de concepr;:ao do turismo termal, bem como a 
avaliayao do desenvolvimento recente e das expecta· 
tivas para o futuro. Por ultimo, sao tambem observa· 
dos os impactos, as escalas regional e nacional, da 
oferta de alojamento nas termas da regiao. 

0 terceiro capitulo e dedicado ao desenvolvi· 
mento de duas estancias em particular, Vidago e 

Pedras Salgadas, nas quais a evoluyao do turismo 
termal tem, ao Iongo dos tempos, legado diferentes 

testemunhos, memorias de distintos periodos de 
desenvolvimento, visiveis, entre outros, nos edifkios, 
nos parques, na organizayao espacial e nas actividades 
economicas. A analise de duas das mais consagradas 
estancias termais da regiao, da sua evoluyao, dos 
impactos do desenvolvimento termal a nivel das acti· 
vidades economicas e da expansao urbana das vilas, 
bem como a avaliayao das perspectivas de desenvol· 
vimento futuro constituem os objectives principais. 

Propoe-se, igualmente, identificar as relay6es esta· 
belecidas entre o despontar, crescimento, apogeu, 

declinio e reconversao das duas estancias e as diferen· 
tes fases de evoluyao do turismo termal em Portugal; 

avaliar a evoluyao da procura termal nas duas vilas; 
determinar a articular;:ao do decrescimo ocorrido nas 
ultimas decadas com a diminuiyaO generalizada das 
termas que apresentam indicay6es terapeuticas para 
doenyas do aparelho digestive; bern como identificar o 
tipo de turista, aquista e nao aquista, que aflui a estas 
duas estancias, comparando·o com o perfil do fre · 
quentador de outrora. Averiguar as caracteristicas, as 
motivar;:oes e as percepyoes dos territories por parte 
dos turistas, aquistas e nao aquistas, que procuram 
estas duas estancias termais como destino, constitui 

um processo de avaliayao de uma realidade apreen· 
dida sob o olhar do utilizador, tendo, para tal, sido 

elaborado um inquerito dirigido aos seus frequentado· 
res. As deficiencias, os estrangulamentos e , em oposi· 

yao, os aspectos positives destes espar;:os podem ser 
identificados de um modo d iferente consoante o 
observador e 0 frequentador temporario, 0 habitante 
permanente, o investidor local ou, mesmo, o agente 
economico exterior a regiao. A compreensao dos 

constrangimentos e das potencialidades locais consti· 
tui um ponto de partida para a definiyao de estrate· 

gias de desenvolvimento, valorizar;:ao, inovar;:ao e 
promor;:ao destas estancias termais. Foram ainda 
realizados outros inqueritos, procurando avaliar os 
impactos do turismo termal em Vidago e Pedras Salga· 
das em algumas actividades economicas e, paralela· 
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mente, contribuir para a percepr;:ao das relay6es entre 
as diferentes fases de desenvolvimento das duas vilas 

e os diversos periodos de evolur;:ao do turismo termal. 
0 aproveitamento das aguas minerais naturais 

tern levado a sua explorayao em engarrafamento e em 
estabelecimento termal, todavia, a explorayao das 
aguas minerais naturais, enquanto recurso basico dos 
estabelecimentos termais, tern proporcionado diferen· 
tes ritmos de evoluyao das duas vilas na assunr;:ao de 
estancias termais de elite, pelo que se pretende iden· 
tificar diferentes testemunhos dos diversos estadios de 
desenvolvimento, bem como as suas repercussoes ao 
nivel das estruturas urbanas . Paralelamente, Vidago e 
Pedras Salgadas apresentam algumas similitudes com 
Mondariz, na vizinha Galiza, procurando-se estabele· 
cer uma simetria no processo de desenvolvimento 
destas tres estancias termais do noroeste peninsu lar. 

lmporta, tambem, conhecer a evolur;:ao da frequencia 
termal de Vidago e Pedras Salgadas, reportando aos 
elementos estatisticos disponiveis no Boletim de Minas 

e outras fontes de informayao paralelas, designada· 
mente os registos dos dais balnearios termais a partir 
dos anos 40 do seculo XX, por forma a quantificar e 
qualificar a dinamica da evolur;:ao termal nas duas 
estancias. De acordo com os elementos facultados 
procede·se, ainda, a caracterizayaO dos aquistas que 
procuraram Vidago e Pedras Salgadas ao Iongo de 
diferentes epocas, identificando, na medida do possi· 

vel, a origem geogratica e o perfil socio·economico, 
sendo ainda exequivel identificar o local de aloja· 
menta, o que possibilita o reconhecimento de dife ren· 
tes fases de evolur;:ao da oferta hoteleira . 0 prestigio 
de outrora parece abandona r grad ualmente estas duas 
vilas termais. Pedras Salgadas comer;:a a ver decair o 
numero de aquistas em meados do seculo XX, 
enquanto que Vidago, apenas nas duas ultimas deca· 
das, atinge valores de expressao tao reduzida. 0 

desenvolvimento do tu rismo termal nas duas estancias 
e fruto da aplicar;:ao macir;:a de capital por parte das 
empresas concessionarias desde finais do seculo XIX, 
assistindo·se em 1919 a fusao das duas empresas na 
V&PS, que continua os seus esforyos empreendedores 

num conjunto prestigiante de equipamentos diversifi· 
cados. A localizayao dos balnearios, do parque hote· 

leiro e dos equipamentos de lazer de apoio ao terma· 
lismo constitui um nucleo populacional distinto do da 
restante povoar;:ao, diferenya essa mais visivel em 
Vidago, em que no periodo que antecede a explorayao 
termal a povoar;:ao era ja maior do que a propria sede 
de freguesia, e menos acentuada em Pedras Salgadas, 
em que 0 nucleo populaciona l anterior ao termalismo 
nao tinha praticamente expressao. A propria localiza· 
yao das respectivas estay6es de caminho·de-fe rro e 

reveladora da importancia assumida pelos nucleos 
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termais, com a abertura, a cargo das empresas explo
radoras das termas, de avenidas de ligac;ao directa 
entre a estac;ao e a entrada dos parques das termas. 
Na actualidade, para alem do decrescimo nacional das 
termas com indicac;oes terapeuticas para o aparelho 
digestivo, outros factores tern condicionado a evolu· 
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c;ao destas duas estancias termais, tendo Vidago e _ 
Pedras Salgadas assistido a uma oscilac;ao na renova
c;ao do seu parque hoteleiro e, fundamentalmente, a 
um protelar constante da construc;ao de novas instala· 
c;oes balneares, sem as quais o futu ro das duas estan· 
cias termais, enquanto tal, parece suspenso. 
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