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AS TEFMAS DO SUL

Em Conjmbrga, a mas antga conslruqeo termal

at6 agora ocalizada corresponde ao periodo augusiano e

nserc-se no programa de obras pLlblcas que lemodelou um

zona centGl do povoado da ldade do Ferro. 0 povoado da

idade do feffoe nicalmente benelicado por obras que,

anda que de envergadula modelada, corneQam enlamente

a dllu r os tragos lndigenas do pLanalto, aproveitando nurn

prmeirc moaieato os loleamentos ex stentes rnas redimen_

s ona'do-os paL a '.re]le A 0 1" a r"n,lo -ado o

que deve ter calsado malol rnpacto pscoogco nos seus

habtaates crrrrcsponde a iase alglstana (nada sabernos

oe u'ra a_q- rel L a 6.n.dme_.e lorana ol e (e_ha aq

existido enlre 136 a.C. eAugusto).

Ao final do s6c. I a.C. corresponde a construqao

de tres lmponanles elemenlos, o lolrm de modeo vtrlvia_

no com o ternpo a norte e basi ca a nascenle, com urn

espaqo a oesle dedcado as ojas cornercais, o aquedLilo

que modah em paTle o lrban srno da cldade e por fm as

lermas do Sul (Fia. 1)

l. pjr eird) le nac p-olca' ed l(adds r o oop,_

drm de Conirnbriga, aascem inserdas n!m proglama de

obras pLlblicas que rii remodelar pane sgnficalva da estru_

tura urbana do antigo nicleo. A suaconslluQao corlesponde

a um ptmeiro passo na temodeaqao ubanistica segundo

novos conceilos arqL tect6nicos, onde o contlaponlo entre

os varos edilicios piblicos se imp6e, com as novas f!nco_

naldades que a vida rornana lraz, A ntroduQao deste novo

lipo de ediiico (as termas), associada a uma vonlade de

conquisla do territ6ro e alitrnaQao do novo poder leve

tamb'm um venenle propriamenle clturaL, como ta a sLa

simbologa ullmpassa os arnb tos estr tos da sua l!nconal-
dade e da sua monlmentaldade.

Devemos o har para as ielrnas como elernentos

vvos na irama urbana que, dev do es slas caracterisiicas

(como por exemplo a necessidade de aleas aquecdas e o

cornblslivel para lal necesserio a quanldade de egua uti

zada)e ?l freqLencia das suas rernodeaQ6es se lrasfomarn

rapida e tepeldamenie, e aprovetam as novidades conslru

ilvas que a necessdade mp6s. Este laclollaz com que sul_

am iipolooas oriqinas'aclaptadas d reglao geogrdlica

onde se inserem, ailslando-se ds condlconantes nafuras

Como traduqao lisca deste facto poderemos apontar na

!o19 'La;o re'ndl oe con 10, oa a c',a';o oe ,asl:s ,lea:
pol caod) oaroo a.e<so aor arbie_Ip, e/.e o'oc plor'i_

oe'.ia roo a.si'r irJ ti ird(ao (oloda oo espa'6 ^urd
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zona de c ma algo rigoroso e onde a pllviosidade 6 abLn_

dante.

Esquema funcional

oplamos porlazer lma descriqao do percurso em

detimenlo de uma enumetaqao exausliva das caracleristi_

cas arqultecl6ncas deste complexo,la que ee 1oi ef(ensa_

menle publicado nas Foul/es de Canimbtiga {11.

A entrada no recinto em feta a oesle e era ladea_

da, a Norle por t€s labelrae(1,2,3) que possvemenle

seru am corno espaqos de apoio ao ulente. Enlre esles

poder-se-ia Localizar um deslrcla,um (?). O banhsta, enca-

r 1','do-'e p"rd o ro la srl erco-ra\do_laooacesqoa
paestra (Pl), onde, alrav6s de uma entmda possivelrnente

po_rao". 
"ceo " 

d -'"rd sdlo cofi ppoll/l ttrl,1. Lo- pa!'Te l_

lo em mosaico, que aparenlemente serv ria como apodJ,'ie_

rlum (Ap), e onde poderia iniciar o seu percurso termal.

Desta sala. passando por umasaaaon labtune pelo lept'

ddr.ln \Tpl o-d. pa<cagF'alenle lor a/a o Dr r eiro cor

taclo com o arnbienle aquec do, chegat a ao caldarium \Cl)
onde se banhara na egua quenie do a/veus {Al1) inslalado

no iopo norle da saa absidada. Estara enfio pronto para

passar novamente peLo lepidarium ufia saa teclalgulat
co.1 6.90 -r \ 9,45 T, lrrvez _on .na pFq ran" pisc'a
encastrada na parede oesle, e loda ela de paredes revesl_

das con legulae namatae. Poda postelolmenle reirescar_

se ao labtun, co ocado descentrado na abside da sa a

seg! nte, sair para a nalailo (Nt) e lomar um banho a tem_

peraiura amb ente. Este espaQo porlicado eG consttuido
por Lma pscna de egua lfia de panta quadrangular (10,25

m x 10,25 m)com uma profundidade que vaia enlre o 1 60

rn e o 1,65 rn. 0 p6nico cor.a lres dos seus adosi o muro

oeste da piscina conlunde-se nurn com o mulo de imlte das

temas. Esle esquema oierecla um cedo confono ao banhjs_

ta contra as nlemp6rles a que lota da aqua se encontrava

abrigado peo p6rtico Deste reslam as malcas das bases

de coluna lcom 045m de 6'emefio)nos rnuros Noate e Este

oo pig( 1J. O bdn .i" pooe ia altora laTe'alg,ns e^" ci.'os

na pa estra ou apenas re axar ou depilal_se nLm dos

espaQos reservados junio e enlrada do ediicio.

Eslas lelmas qre s€guem !m plano s mp es e

ordenado, do lpo llsegundo as ilpologias de Kreencker {2},

slo 6 sequencalanguar, permitern em percurso 6gico dos

seus espaQos, conl rmando a sua influencia das lemas do

s-6c. I a.C. da Carnpania, apresenlando como seria de

espetar, soluq6es divelsas, como por exemplo um t/g/'da-
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,?/n iectangular e nao citc! ar como os dastemas de Pom_

pe a. As suspersurae do tepidatiun e caldaiun aprcsen'

iam um esqitema que recoda as Termas Stabianas e as do

Forum de Poripeia, cor@spondendo porlanlo a uma esttu_

lura de I pologia pd-augustana {3}.
Este complexo termal vaise alirmando no plano

da cidade como urn edilicio opulenlo, a nda que de reduzi_

das dmens6es, que rnarcara o prime ro prolecto de obras

prblcas.

AS TERMAS DA I\,IURALHA

Talvez na translQeo da 6poca jdlio_caudia para a

tLaliana, Conimbriga v6 nascer um outro sector ierma as

lemas da rnu€lha (Fig.2). lnlelzmente nao dispornos de

dados exactos da data da sua conslr!9ao, mas pea sua

tipologia e elementos composllivos aparenta ser um edilicjo

oe anseao Frrre as Le ras,"g-slaras e alra.drd'c49.
Esta constluqao insere_se provavlemente num

momento em que a cidade adquire o seu esialuio mun cipa,

por volta de 77 d.C., transiormando-se em Flava Conim-

briga. Este processo 6 de vilal impodencia para as transloF

rnaQ6es da malha ubana da cdade, o seu novo estatulo

quebra o equilibio anterior entre o nLic eo indigena e o

rcmano.
Dioamos que ate agora se assiste ao processo de

sedrq;lo ra 'coex'stence aLg-sLedre r, onde e^o essdes

arquileci6nicos como as iermas exercem sobre o povo !m
lascinio e uma curosidade qLase inlanli, que se transfoma

numa necessdade o que pToporcona uma aberiura a novas

ideias e ar instahQeo de uma lilosoila dilerenle. Se conjeciu_

,a roftue E av a cor 'nor:Qa v've ur rolre"lo oe c'esc -

menlo a verlos niveis, tavez tambem demogfiitico, as teF

las a.g,sl!'as comecar a sF' peq-e'as', ou(i reo 10

verdadelro sentido da paavra, mas num slgniiicado lalo. E

alias pereranenle laluralqLe esla cio,oe vesse necessi_

dade de mais do que umasterrnas piblicas.

As tefinas da mutaha sofrelam ao longo da sua

exslencia um percurso complexo. Com uma implantaqao

urbana marg nal {mas localizadas lalvez iunto ao folun
municipal) zona marcadamente ocupada por uma casse

abaslada, foi- hes confe da uma certa imponencia e houve

preocupaQeo ariislica na ordeaqao inlena dos espaQos.
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Esquema funcional

Limitada a oeste por uma via, do oulro iado da
qual se siiuava a Casa de Cantaber e a Nofte por uma

segunda via na qua desembocam uma s6de de eslabeleci-

mentos comerciais (cauporae ?) adossados d Casa dos
Esqueletos Este edilicio que lem um esquema sequencral
axia, do tipo I de Kreencker {4} ocupa urna drea de 25 m

por 20 m, ou seja, cerca de 500 m2 segue um programa

construtivo com paalelos no folu,? ilaviano. De lacto a g!-
mas placas de mdrmore que se conseruaram /ir 3114 corTes-
pondem ao mesmo tpo das utiLizadas no forum.

Epacialmenle, as lemas da muralha, distrbuem-
se em dois seciores, que inierprelamos como uma zona
masculina e uma zona ieminina.

lnicralmente deveia exisl r uma zona de acesso
abedaaviada Casa de Cantaber. Ta vez se tratasse de um

amblenle rectangular que juntasse as lunq6es de entada e
apoMeiun (Ap). Esle ambiente, deslruido pea nuraha,
cotf$rcaua cart o tgdaiun (I-9. I) eralvezconad.ea
extema ocupada pela ,atarb (Nl). Esle ftglilaium, tem um

plalLa recla"gLlar e sera 'evest:oo cor placao de r;rro-
re, das quais @slam fragmenlos junto as paredes oeste y

Norle. Una escada a No1e, oe t6s oeg.aLs. comrrjcava
com um sequndo espaQo, tamb6n este nao aquecido direc-

lamente, Salienla-se>que a Este se conservam as marcas
da implanlaqao de urna soleila de uma porta que, possivel-

menle, pemilia o acesso ?l zona aquecida das lermas mas-

culinas. Porlim esta sala, que n6s interpreiamos como tlgi
darum seria o espaqo que djvde os acessos as iermas
iemininas e mascLtlinas, As primeiras sao enriquecidas com
um outro ambiente neo aquecido, ou talvez aquecido indi-
rcctamenle pelas condutas do /acodcum (Lc), e podemos

atribu r-lhe a fungao de urn tlgldarilr, (Fig. 2) aquecido pois

nao lem estruturas que justilquem a sua fungao de Jeplda-

,im Esle ambienle dad acesso ao caldari.m (C2) lemini-
no. 0 acesso nao 6 muito claro, encontrando-se possivel-

mente oculto pela muralha. 0 caldaium 4 aqnecdo pat ufia
fomalha (Fo2) que, sela sua eslrutura, te a a dupa lunqao
de aquecer o ar e susientar uma caldeira de dgua utilzada
nrm alveus do caldariun, acutalmente desiruido. A esle
praefumiun lnha-se acesso por um eslreito coftedol que

forma, junto d lomalha, um pequeno espago de planta qua-

dranqular (S2). 0 acesso seria leito pelo exterior das ter-
masj o qLre 6 baslante compreensivel. Contudo nao temos
dados suficientes sobre o limite Nolre da temas. 0 calda,
,i/r ieminino era constituido por uma suspersulae suslen-
lada por arcos leitos em tijolo (blpedarb) sobre a qual

assentava um nivel de inblex com a clbetLrra virada para

baixo que pemltiam uma melhor circuhqao do ar junto do
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pavimento de circulaqao. Por cima deste nive de mbrex

exlsle urn espesso estrato de apus signinun, banslanle
gtosse ro mas muilo resistenie sobre o qual se aplica um

segundo estrato mais fino e poldo. Nao iemos cedezas
quanto ii coberiura do pavimenio do caldalim ieminino, slo

6 nao sabemos se esie esltala de opus signinun eta a

aspeclo l'a ou <e era a 'dd 'eaobelo 
' 
or rosaico ou

com placas de marmore. Desconhecemos lamb6m se esle

sector leminlno tinha acesso separado do seclor mascuino.

Se assim fot devemos leorzat a ex slencia de uma seaunda

enimda destrui,Ca pela rnuralha. Por6m os espaQos abertos

cono a 4aiaiio e ura peq-ela palesta, e o /a.onir4,.
deveriam ser comuns a ambos sexos,

A zona mascu ina das tetmas, desenvolvem-se
sequencialmenle, com um lrgldarlum (Fg1), espago de

acesso a zona leminina e mascllina, um lepldarifl? (Tp1),

com a zona oeste escavada no aflomrnento e com sL6per-
srrae suslenladas por pequefros pilares em tjo o onde

assentavam os aTcos e um caldariun \Cl1) de p anla qua-

drangular. A d vsao enlre esles dois espaQos aquecidos

nola-se no pavimenlo inle or da suspensrlae, com um

bloco de pedra onde se apoiava um arco em tijolo que

eslrangulava a passaqem inletot do at quente. Este ralda-

rlum rnasculno era aquec do por duas loma has (Fo1a;

Fol b) colocadas a Este com muros de suporle no inte or da

suspensurce, permiundo uma me hor cana izaEao do ar
quenle. Uma lerceira lornalha (Fo1c) foi construida a Su ,

con Jr sslera de srpole oe ca d.ira. serehanle d e.s-
len_" ras ler-1a. leril nas. o q re proporcio'ar a igua
quenle a um alveus situado na parte Esie do caldall/m.
Desle eemento restam alguns tmQos.

Um oltro espaqo das temas da muraha 6 o /aco'

nicun 15\ (Lc1), para o qLra se aced a por Lma enlrada

sluada no tepidaiun nascu no. Este ambente cjrcular,

aquecido por uma fomalha (Fold) independente com planta

en L. ap.esenla lras deg aus. lodos eles reve<lidos Lo'1
placas de calcerio branco 0 aquecimento era ieto pela c r-

cu aQao de at quenie na zona envo vente a e$rutura cen-

tra. Pomos a hp6lese desle ambiente ter abastec mento de

dgua. Exsle uma canalizaQao a ele associada como lam-

bem um escoamento ateral do fundo do aconlcum, ta vez

de impeza. Por outro lado sao visiveis na parede oeste as

marcas de dos nichos, onde podera tet eslado nstalado

algum jogo deiigua e decoraqao estalue a.

oLra ro'a esse rcal nas lerras piblic,s $o as

ereas abertas. Nas termas da rnuta ha deteclamos um

amplo espaqo sltuado a Sul da eslrutura, possivelmenie

porticado, assocjado com a ,atalio (Nt) pelo menos na sua

lace oesle, onde sao ainda visivels a moldura exteTna da
parede que dei ne o inile da etea da nalatio.

A iirea de servqo (S1) das lerrl]as mascullnas

situa-se toda ela na zona Este do complexo. Delecla-se !m
dlvlsao a Esle. com urn pequeno tanque (Tq1) que lerla

acesso pela zona Este e Norte das temas, correpondendo

d via da Casa dos Esqueetos.

Esle conplexo Le ral6 de drfic 'Te'prelaE6o por

ler sdo parcialmenle destruido pela murha baixo lmperia
que tera enlulhado toda a estruluta e que oculta a zona de

acesso ao edificio. De lacto a mLralha deixa marcas do

torreao no lundo da ,aiailo e conserva no seu nLlcleo a
parede lmitrcie oesle ondese encontG uma poria de aces-

so lao frigidaiunl apodyleiun 2).

A esta lactor desiru Qao, que nos fornece a data

de desat vagao das estrLriuras, jlnta-se um iactor nafurral.

Parte do edifico e$e conslruido sobre lma gruia naturalda
qual, a dada allura, se abate o tecto, provocando urna frac-

tun que danilca todas as eslruluras o ediiicio, provocando

lortissimas d slro96es nas altimeiras org najs. Podemos
pois con uir que este ediiicio 6 conslruido pouco depois do

iorum ilaviano, aproveitando cerlamente a remessa de mer-

mores que chegararn a con mbrga para o novo programa

de obras piblcas (o que parece ler aconlecdo lambem na

casa de Canlabe4. Eslas lennas pLlbicas assentam sobre

estruturas anterores, enlre as quajs se conserva um eslru-

tura crcular de flnclonaldade desconhecida, e um tanque

revestido a oprs no interor do qual passa uma canalizaqao

reaconada com o abaslecimento das Ternas da L4uralha

$].

AS GRANDESTERMAS DO SUL

lnlegradas no grande programa flaviano de reno-

uageo do ce ta do nuniciplurr, mas conslruidas (ou con-

.lJida a sJa cons ruqdo) la sob o 'eilado de -r.i.no. o

grande equipamenlo lennal de Conimbrga sao as grandes

temas do Sul (Fig. 3), que subsltuem as tefinas augusta-

nas. Asua escavagao {4 e jmp6e-se relefiolrabalho publi-

cado nas Fouil es de Conimbriga, que ioma redundanle
outras descriq6es. Pouco mais nos resta que vestit, ou meF

hor, desp r, o trale do banhisla e percorTer os seus arnbien-

tes

Esquema funcional

Se o banhisla de Con mbrga pleiendesse consu-

mar o seu lual de banho diiirio no estabe ecjmento pub jco

maiqrlnon!riental da cidade iria encaminhar-se al6 a rua a
Norte das termas e enlrava pea grande pofia que dava

acesso dkecto a uma ampla drea (de 859 m,) de planta rec-

tanqular ocupada ao centro pela qrande ,atailo (Nt), de
15,90 m por 10,75 m com sete degraus de acesso ao se!
inlerior, Percoria esla'esplanada" at6 a zona porl cada e

poder a escolher entre duas portas de acesso ao tbl-
dad.m, onde se despdiria e poderia deixar os seus perlen'

ces nos nichos que se reconstituem na patede sui desla
saa. Esle aroienle le'ia a d"pla ltQd,o de lrigidatiun e

apodJ4erlrm (Fg/Ap). Nesta sala poder a escolher a poda da

direiia (Oeste) ou da esquerda (Este) e enlnr no lepldalum
(Tp1) de panta reciang!ar, e depois da passagem pelo

ambente t6pido, poderia oplar entre entrar no caldarilrr
(C1)propiiamente dto ou no /acorlcum (Lc)que se sltuaa
EsIe do lepidaiun. Esle laconicun de estrutura seme hanle

aos das termas da muralha mas de dimens6es monumen-

tais, insere-se num circulo interno de 9m, decotado com
qLrl'o exeo€s dF plafa seTi-cir.L ar crjos darelos siio
irregulares. Dametramente oposlo ao /acoflbum enconlta-

ia um segundo lepidarrr, {Tp2) de panta circular, corn

6,46 m de d amelo inleror.
Caso oplasse por entrar direclamente no calda-

/rn, o banhista teia uma sala reciangular ladeada por dois

a/vei (AD de egla quenie, onde poderia banhaFse. Por lim

deve a peicofler em sentido inverso lodo o espaqo longtu-

COLAOUAN|EBNACICIIAL |EP,JIASROMANASENELACCDENIEDELIMPEBIO GU6N2AAO
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dinal do secior termal para aceder novamente ?l grande pis-

cina e banhar-se na egua a temperatura ambiente. Da raia-
ilo ia, por um p6arico situao a oeste e descendo uma esca-

daria monumental, at6 a palesila, onde ceiramente podia

usLrlrLrir da mpressionante paisagem. Nesta palertra (Pl) de

Eandes dimens6es o enlada para o vale encaixado do Rio

dos Vouros o barhi$a pooia deeilar-se com Jr passeio oJ

pralicar algum despofto e assim terninar a sua ! sila als ieF

rnas do sul.

Este estabelecimento, do lipo V segundo as tipo_

logias de Kreencker {8}, ou seja de tpologia linear sLrbtipo

axial semi-sim6l co, aptesenia-se como uma constanle leF

neria, ou seja, o espago central desenvolve-se em dois

ambienles parale os e denticos. 0 equilibrio de lormas e a

importencia do espaQo abelro caTacte zam o novo estabele-

ciTelro iermal. A pdlesla dqn ca e expom a oaisagen

nJma arilJde teata. orde o vale assLme'Lnqbes de ce.d-
io e ira integraFse na decoraqao das pr6prias lemas.
Todos estes parameiros seguem a moda vigente, do novo

tipo termal imperial que em Conimbriga simboliza a nova

eraem quesevivej co(espondendo a uma maior rcmanida.

de'uma aldecia que 6 permilida e bem acolhlda".

OS BANHOS DA CASA ATR]BUIDAA CANTABEB

Duranie o s6c. ll d.C. a cidade de Conimbiga
assisle a L-1'eloreno qLe tadLz as nLldanQas Socia:s e

a alirmaqao de poner de aigumas lamilias na teia urbana.

Nascem na cidade domus de grande opulencia. A casa dos

repuxos, um ceniirio afticu ado de espaqos onde cada

ambiente joga um pape lunciona e representallvo {9}, na

sua remodeaCao de data hadrianica, a julgat por algum

material de construqao (nomeadamettle tegulae nanalael
recolhidas na zona Norte {Ag), pode ler sido dotada de bal

A casa de Canlaber {10}, 6 um oulro dos exem_

plos em que a arqu lectura narra esta evoluQeo. Esla iltima
6 um oulro dos exemplos em que a arquilectuta narta esla

evo uQao. Esta illlma 6 endquecida corn belos jardins que

c rcundam a parte extema da doflus num eslilo s6brio onde

a iigla 6 aliada da arquiteclura de jardim e se transiorma

em elemenlo arquilectonico. No lim do s6c. ll d.C. esta

aaLaoun |ITERNAqANAL |ERMAS RoMANAS El't EL ACCIDEME DEL |MPEBIO GUAN tu)o



V]RGN N H]ML A CAARqA Y MABIA PUF REIS 277

domus solre rcmodelaQ6es, enlre as quais parcce conlaFse

a construqao de umas lemas plvadas, sac iicando o gran-

de vildari.m Vive-se num momento de grande intensldade

construtiva, onde as novas l6cnicas pemilen a ousadla de

iormas. Neste panorama as iemas s6o lamb6n um bem
pessoa, um fen6meno qeneraizado lranspoarado do ambito
pirbllco para o privado, um lndivdualismo iustlicado pela

necessidade crescente de maior comod dade do espaQo

dom6stjco. Os banhos provados cofiespondem tambem ao

enqulslamenlo das dslinQ6es e da segregaqeo estre rores_

tares e huniliarcs, que se agrava ao longo do periodo anto'

niniano.

Esquema funcional

0s ,a/rea da Casa Cantaber apresenlam na sua

lase oiginal lodos os ambienles que caracle zam os com-
plexos lermas plblicos. [Jma sala amp]a com lunq6es de

apodyteiun (Ap1) ao gual se chega por urn pdrt co que une

a casa ao balrern. Este primeiro ambienle peflnite a entra-

da io figidanun \Fgl) no qual se conslruiu am a/veus
(Alla) absidado de 6gua lria, onde se enlra por duas esca-

daias lalerais. Novarnente o apadfie un seNe cona ee-
mento de ligaQSo entre as zonas lrias e aquecidas. Esta i ti-

ma zona 6 composta por um iepldadrfi (Tp1) de pequenas

dimns6es, lalvez potque apenas serve como zona de p -

meiro conlacto com o amblente aquecldo. Desta sala

acede-se para o calda,rn (Cl1) duplo, forrnado por dois

ambienles quadrangulares e absdados a oeste. 0 calda-

rum Sultem um a/veus (Al1b)de dgua l6pida.

0 slsteraa de aquecmenio deste edlicio deve ler
apesenlado, na prmeira lase, algumas dficuldades de lun-

cionamenlo, o que se poderd justitcar peLo elevado numero

de iornahas conslruidas. NLrm espaQo contiguo ao calda-

r1m Su localizarn-se tr6s fomalhas, uma para o a/veus

\Fo1a). o a pa'a o catdaiurn (folbl . Jna lerce'd q-e

aq@ce o lepidatiun (Fo1c), pois as fornalhas do caldaril/,
estao construidas de tal lorma que impediram a cjrcuhgao

da at qwnle al6 a lepidaiun, ob gando o seu conslrulor a

reajzar uma tornalha especlica para este ljliimo ambiente.

Uma quarta iornalha (Fo1d) aquece o segundo calda,um,

stuada a N0. 0 complexo ocupa uma erea total de 14 m x

18 m (num tolalde 252 m,).

Fase de remodeh9ao

Nos ilns do s6c. lll ou inicios do lV. a casa de

Canlaber solre profundas remodelaq6es na sua estrutura,

em consequenca da construqao da muralha baixojmperial

0 sector lenal e .anodr a'ecrado, aLnenlanoo a )ua;'ea
e a'e(.a1do pnncipalmel-e a disposigeo de'o'ndll"". o sis-

tend de aqrecire o e as sa/spcnsrrre Esla ;nlerverqdo

demonstn claramente aactividade de reparaQao e rencons-

tu9ao desde lipo de edilicios, que devido a sua funcionai-

dade especifica rcqueTem uma manulenqao continua. Nesla

aegJnaa lase o aDodvleiun (Ao2l d aJrerlado e el oue-

cdo com um segundo a/veus (A 2a) de dgua lria, s6 que de

planta q!adrangular- A grande remodelaqao ocorre nos

ambientes aquecjdos com a ltatslomaQeo do lepidaiun
(Tp2) numa sa a hexagona . a drl{lo caldaiun (C2) 6ltan-
iormado num s6, aproveilando pane do anterior caldatum

oeste e com lma dbside de menores dimens6es, a sua
parede Norle 6 lamb6m ela parte de um hexdqono. Esta

expansao pemile o alargamenlo do espaQo aiquecdo e a
conslruqao do que interpretamos corno um srda,ur? (Sd2)

absidado, 0 aquec mento destes aspagos 6 lota mente
rcnadelado. a caldariun ptopr amente dilo manten a lomal-
ha (Fo2a) do a/veus, mas iransiormada numa tornalha de

coredor, onde lerd sdo coLocada uma cadeira. A segunda

fornalha (Fo2b) esle agom protegda por um rnurc latera.
Pat lin a lanaha do lepidaiun 6 fechada por jd nao ler uti
lidade. O sudariun 6 aquec do por uma grande fornalha
(Fo2c) colocada al Noroesle do complexo. Todas a susper-
srlae se adaptam d nova arqutectura iormando na zona do

caldahrm Jna pla'€ colcenlr'ca qLe perrile rra circu-

hqao radial do ar quenie. Esta 6 ialvez 6 urna das magens

mais conhecidas de Conimbriga. 0 pav menlo 6 conslruido,

ar sernelhaqa do das termas da mura ha, com inblices
sobrepostos por uma espess a canada de opus signinun.

Doderros irag na'a beleTa dFsle corplexo or;va-

do que na sua volumelria se apresenlava como uma surlo

de serni cipulas agregadas.

AS TERII,IAS DO AOUEDUTO

.a 10 sec. lV. a Tona No_e oa cdade e e^riquec:-

da com um novo complexo teama, cenamenle de cardcter
pubLco que se sobrep6o a urn eslabelecimento termalante-

rior, que neo 6 possive reconstruir (Fig. 5). Junto ao casle-

llun aquae as letnas da aqueduto {11}, no seu aspeclo
posterior d construqao da nluralha baixo-impeid, ocupam

uma erea de 500 m2, o que lerd conslluido uma jmpoirante

reduQSo da iirea re ativamente ao complexo demolido que

vieram substituir.

Esquema luncional

A enliada nestecompexo lerma deve a efectLtar-

se pela va ocalzaoa a oesle. d qualcorlorlava L"ta a ea

habilaciona. A sua planta aproxima-se ao tipo ll de Kreen-

cker{12}, ou seja sequenca angular e nela se destaca um

corpo isoado formado por quatro absdes inseridas ium
qLad'ado dd.Jrro ao reslo do eoifrcio.-31. 0 ace"so, n;o
muilo c arc, era lalvez efecluado pot un apadJneriun lAp)
de pequenas dimens6es que, atrav6s de uma poia, condu-

zia ao tigidariun (Fg), un ambiente de planla reclangu ar e
bastanle amplo, delimltado a Sul pela parede do aqueduio.

No tgldarilm a Oeste existia um a/veus (Al1) de egua fria,

bastante profundo. Devemos por6m imaglnar que a cola

actual nao corresponde ?l do edificio o gnal, ja que nalgu-

mas iireas podemos obseNar a sapala de lunda9ao dos

ntrcs. Da hgdati n. o balhis_a porderia deso.ar-se a

,alalio (Nt), a Este, decorada com uma pequena abside

ladeada pela escadaria de acesso e onde deve a btolat
uma pequena lonte, o! poderia aceder a zona aquecida,

atrav6s de uma poria colocada na saliCncja do corpo cen-

iral, com recorte em abside. Esta Liltima loiconslruida como

urn boco ndependente e de acordo com a seguinte funcio-

naldade: as duas pimd€s iibsides oposias majs pr6x mas

do figida un setiam a zota desii.€da a lepidaiun lfp), a

ocalizada a Oesie suportava cei(amente um a/veus (Al2?)

de agua t6pida, iii que se nolam as marcas de um anligo
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t/1".

Fig.5

escoamento de 6gua etavez exisiisse uma pequena lorna-
ha que eqecia a dqua do a/veus- A suspensura 6 feita com
pequenos arcos.0 caldarilr? (Cl), o par de ebsdes a None,

€pete o mesmo esquema do lepidaiun e 6 dtectamefie
aquecido por uma fornalha (Fo) de co(edor, com a boca
virada a Noroeste. A zona externa, seia ajardinada e na
zona Oeste do complexo dele am enconttar-se as zonas
de serviQo (S), pos 6 nesta iirea onde se encontram os
escoamentos {14} e o acess o arlatnalha da caldaium.

As djmens6es deste complexo, sao redlzidas,
rnas a sua disposlQao e a existancia de um graade i'ritlda'
/rmlevam-nos a pensarque esiamos peanle umas lemas
pllblicas, dest nadas aserviro sector Node da cidade e que,

por outro ado, sao as ma s proximas do eixo vierio Se//luml

Do edificio ato-impe a nada se conhece de ar-
qLitectlra, mas exlstem alguns elemenlos. Em 1936 foi en-

contrada por V. Cofieia uma insfiqao{1s} escu pida numa
placa rectangular de cacd co liso, onde se 16 REI\,4E-

TIBVS/AUG(uslis). Trala-se de uma dedicat6ra localizada

nufit hgat publico, e que levou o auior da sua descoberta a
considerar este edificio como umas lermas publicas. Nesle

caso nao rcstam muilas duvidas que estes Bemeles sao

dilndades ligadas e iigua e que "fazem parle dessa longa

lsta de divindades aquiiticas na qua o Norte de Portugal6
exlremamenle ico'- Para al6m d sso esia inscrqao mostra
quanto era importante em Con mbriga a herenQa religosa
c6 tica. Esia rnscriQeo este dalada do s6c. ll d.C.outro ele-
mento que pode c!fioborar a dahQao desle seclortermal6
o achado de uma moeda do pr meiro ano de rc nado de

Caracalla em irnpezas j!nlo d muraiha, aparentemente
associada as eslruluras das lermas pteseruadas sob a

muralha. A construqao destas termas deve corresponder ao

lim do s6c. llou aos inicios do ll, € terao sdo Grnodeladas
quando a ionslruQao da mLrlalha Bairo lmperial cortou o
quarleirao em que se inseriam. E bem possivel que as
actuas Termas do Aqueduto nos moslrem duas lases de
construqao, lendo-se conservado da p meim iase a zona
do irigida um e numa seglnda lase a remodelaqao do sec-
toraquecido e aconslruqao da ratallo.

A INTEGHAQAO DAS TERI'AS NA TRAI'A IJRBANA DE

CONIMBBIGA

0 urbanismo de Con mbriga responde a uma
estuluta lrangu ar cuios eixos sao a estrutura ongitudinal
do planalo coffespondenle ao povoado pre-Tomano e dos
veclarcs da via Olsippo-Btacara que, passando a margem
deste, vieram atomar-se duas ruas estruluranles da cidade
poslauguslana, em especial daquea zona que se ubani-
zou desde cedo, com edilicios de deslino comercial a rnanu-

laclurciro, logo remodelados em grandes residencias (Fig.

6).

A implantaqao das conslruq6es tema s nesta
etr"'u a lez-re, . ono v nos, en lorenlos dsl:1Los:

- A construqao das iermas do Sul, no pedodo

auguslano, coffesponde e monlmentaizaQao do cento do
\elho oppidun lndgena,lazendo com o folum o conjunto
essencial desla 'tonLnenLaliraE;o, a qJe se adiciona'd.
avancado o periodo ju io-claudiano, o anfiteatro.

- 0s linais do s6c. I e os inicios do s6c. llassislem
e conslruqao dos dos novos eslablecimentos localizados no

/cr./s novr]s {_6}, pa ae a e renovae;o oas consrJebes
imperiais "o ce'.ro 0a ciddde. Se a.sle rome.-o associa.
ros , ooss ve colshqao de uT torrlr TLnicipal. ve osi-
milmente lamb6m na zona esle da cidade, podemos desen-
rar a 'ede de polos oe ac vdade puolica quF esrrJr,ra iar
a v da de Conimbrga no periodo alto-imperial, s6 em iunqao
do qual 6 possivel compreender a eslrulura urbana no seu
lodo e, princpalmente, a irnplantaQao das residencias de
naio'oualidaoe e ilveslnenlo arlrslco e arqutecolico,

0 'cenl.o oa cio"oe oe Cor.nbrga {t Jr corrul-
to de espaqos irregularmente aidculados que vao da praqa

irenieds casas de Canteber e dos Bepuxos al praqa a Suldo
folu/r. Nada pode haver de menos hipodamico. Todavia, lal
cara u'n decundnus rna inus. daqL seacedeisprlc-
pais portas da cidade, ao(o) forun(a), pa'a aqui abrcn as
orilcoas residencias. 'pepeld cula rerre' a esle exo se

eslrulua a reslanle rede irbanae, parao que aquinos inle-
ressa, por aqui mas nao dircclamente se acede aos edifi-
cios lermals qLe, a esta luz, se moslTam rcgularmente dislr-
buidos.

Esta distribuiqao reg!lar consltLri, porianto, um

'sistema de act vidades" {17}; a regu ardade de distribuiqao
do cendr o ndica a regularidade das act vidades. Sabemos,

obvamente, que esta regula dade de actvidades chega atd
d rcgu aqao juridica do usulruto das nslalaq6es prblicas,

mas 6 urbanisticamente relevanle o laclo de haver panifi-

caqao desta regularidade.

O s stema de cendios das termas cruza'se com
outro: o dos grandes monumenlos piblicos (anfiteatro,

lolum). Ora, o programa urbanistico llaviolrajenico, com a
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Fig.6

extraord ne a amplaQao das lemas do Su,as quais loiadi-
cionada o grande xysluq articula lisicamenle os dois sisie-
mas e lamb6m os dois s stemas de activ dades. lslo desen-
ha-nos no essenciai a eslrulura 'prccessiona ' da actividade
urbana, em particllar a da 6lite {18}, em lunqao da qualo
anti-hipodamismo do desenho da rede vi6da 6 ir€levante. E

precisamente a cr aQao de todo este vasio cenario de
repressentaQao socia que constitui a revoluqao f av ana {1 9}
do urbalhno de Coni.loioa hdis oo oJe a. irretuFngbes
parliculates nos monumenios, que fomm, lodavia, de uma
extraord ne a amplitude).

No espaqo de tempo que medeia do ljnal do s6c.

ll ao tnal do s6c. ll houve lr6s termas pubicas em funcio-

namento':as gtandes temas do Su, as termas da mLlraha

e as Lermas do dqLedulo. N;o oodenos esq"ece' que d

lamb6m neste pe{odo que as domus de Con mbdga apro'
vetam espaQos externos para a construQao dos seus bal
neaprivados.

O ien6meno termal nao se lim tard a sua ex"
ptessao pubica e o crescenle desejo de conforto aliado a
um en quecmenlo de aguns eslralos da sociedade levam

as lemas pan o inieior da hab taqao, tanslormado-as num
elemento caraclerizanle das do,nus abastadas, um siial
clarc de opu 6nca e rqueza, para usufruto pessoal mas
tamb6m para demonstraQao de poder. Talvez um dos exem-
plos mais embematicos deste proceso na Lusilana encoi-
tra-se representado na casa de Cantaber.

A construCao da mura ha bajxo'imperial prodlz
uma alleraQao radial neste panorama, pos mlilos monu,
mentos sao sacrificados (o anl teatro, as temas da zona B,

o evenlual torrm municipal). Os sistemas de cenerios, dras-
licamente leduzidos, v6m-se tarib6m qua itativamenle alle-
rados: a conskLqao das lemas privadas na casa de Canla-
ber represenla uma a tenqao muto impottanle na foma de
re ac onamento piblico da 6lte, de lma activldade de expo-
siQao pliblica para a recolha no inleror da residdicia por urn

periodo mais longo. Passa a haver uma exempQao da expo-
sQao p bica, co(espondente a pr6pria evolugeo socio-poli-
t ca da c asse dos honesliores que, do traiamento de
excepgao que hes passa a ser dado desde o periodo anto-
ninano {20}, se lona uma verdade ra nobreza, jd auto-se-
queslrada no sua residencia, em breve refugiada nas suas
resldancias rurais.

0lacto da cidade ler s do progressivamenle aban-
donada permitiu a preservaeao das estruluras urbanas, o
qle nos concede a possiblidade de uma viagem bastante
real pelos seus monumenlos. Ficaram graladas as marcas
da evolJc;o de Lnd ripologa oe eoilicos de lodas ds epo-
cas pelas quais passou Flavia Conirnbrga, len6meno raro
ra a q,ooqia eu'ooeia, oJe nolvor esle rrdbalho. Digaros
que esle 6 o primeiro passo de uma caminhada que nos
bvad talvez a contradizer alqumas hip6leses. ntercretal vas
aqui expostasj o que serii sinal de avanqo do nosso conhe-
cirnento e da investigaQao em qera.
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{2} Kreencker, 1 929, 234-240.

{3} Eslas lernas loram descoberlas e parcialmente escavadas pela Direcqao Gera de Monumenlos Nac ona s coordenada por J.ILL Bafiao
oleiroentreel959e196lefnalmentereiomadasassuasescavaQ6espeaequpalusoJranQesa(REienne)enr1969

{4) Kreencker, 192S 234"240.

{5} Elienne, Aarcao,1977 120121

{6) Este elemenio levanla alguns problemas quanto a sua luncionaldade lavez tenha sdo reaprove iado como uma pequefa csierna de

dgua, mas jsto sere apefas definido com um esquema de abaslecmento de egua das Temas da l\,luralha.

{4 Elienne, Aarcao,1977 volV ,240-241

{8} Kreencker, 1929 234-240

{9) Poss ve mente existam umas lerrnas prvadas na Casa dos Bepuxos, conludo desconhecemos a sua localzaqao, bmos apenas a gu-

'as PqutaP rnandbPla\et e F:dd.udpscd\'(;o

{10} F€rreo, 1996, 189 232

{11}Coelho, 1996, 83121

{12} Kr€enck€r, 1 929, 234-240

{l3} O moumento Io descobeno por V rgiio Correia em 1934 € por este n ciakirente nterprelado como uana lrospeda a, esle faclo deve ier
condicorado a sua escavaqeo e hvez a deslruiQao de aguns niveis que nos poderiarn ajudar a mehor compreender a articu aqao de

espagos nas Termas do Aqleduto.

{1a} Excepio para a rahiA o qualse Jaz para um canalexislente fa v a que in cia na porta deAemifiunr.

{15}Eliennee Alarcao,1977tvo 11138.40, n! 18 actualm€nte deposilada no M!se! Monogfiilico deCoimbracomoon!deinven1erio1106

{16}AlarcaoeElefne 1979,253;Correia, 1993,65

{l4Bapopon 1990,11-17

{18}Laurence, 1994, 122132

{19) Alarceo e Eiienne, 1S7S, 253 254

{20}Granl, 1994, 155
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