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RESUMO 

Pretende-se estudar o plano urbane do «sitim> original de Coimbra. 
A casufstica dos elementos geradores, particularmente as caracterfsticas ffsicas 
do local de implanta~iio dos primeiros habitantes da urbe, estiio na origem da 
forma da cidade. 0 uso e valoriza~o de tecnicas de constru~o e o arranjo 
espacial urbanistico imprimiram a cidade a sua tra~a. 

A realidade permanece nos elementos singulares : nos seus monumentos, 
na abertura de vias de comunica~iio ou de espa~os verdes. 

A leitura do plano do nucleo genetico obedeceu a uma perspectiva hist6-
rico-geognifica. Assim a origem, crescimento, organiza~o e articula~o de 
ruas, a rela~ao destas com os demais espa~os Iivres e espa~os construidos, os 
seus processes de desenvolvimento e altera~iio, sao portadores de uma inten-
9iio especifica. 

Tentamos neste estudo, tanto quanto possivel, interpretar esse plano com 
base na totpografia da colina e na dinamica da popula9ao, relacionando-a com 
fen6menos sociais e econ6micos. 

0 resultado a que chegamos nao e mais do que uma tentativa de ensaio, 
registando as altera9oes a que, desde a ocupayiio romana ate aos nossos dias, 
foi sujeita toda a area intra-muros com seus reflexes na morfologia urbana. 

(*) Importa referir que este texto corresponde ao trabalho que apresentamos em 
Outubro de 1982 ao Professor Doutor Fernandes Martins. Niio sendo mais do que urn 
ensaio e principalmente uma proposta de estudo. 
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On pretend etudier le plan urbain du «site» originel de Coimbra. La 
casuistique des elements generateurs, particulierement les caracteristiques phy
siques de l'endroit d'implantation des premiers habitants de Ia ville, sont a 
l'origine de Ia forme de Ia ville. L'usage et Ia valorisation de techniques de 
construction et !'arrangement spatial urbanistique ont imprime a Ia ville son trace. 

La realite demeure dans les eh!ments singulieres: dans ses monuments, 
dans l'ouverture de voies de communications ou des espaces verts. 

La lecture du plan du noyau genetique a obeit a une perspective historique
-geographique. Ainsi, l'origine, l'accroissement, !'organisation et !'articula
tion des rues, Ia relation de celles-ci avec les autres espaces verts et Ies espaces 
construits, ses precedes de developpement et d'alteration, sont porteurs d'une 
intention specifique. 

Nous avons essaye dans cet etude, le mieux possible, d'interpreter ce plan 
en nous appuyant sur Ia topographie de Ia colline et sur Ia dynarnique de Ia 
population Ia rapportant avec les phenomenes sociaux et economiques. 

Le resultat auquel nous sommes arrives n'est plus qu'une tentative d'essai, 
enregistrant les alterations a laquelle, depuis !'occupation romaine jusqu'a nos 
juors, a ete soumise toute l'aire intra-muros avec reflets dans Ia morphologie 
urbaine. 

SUMMAR yz 

The aim of this work is to study the urban plan of the original site of Coim
bra. There is a causal connection between the origin of the shape of the town 
and the generating elements, particularly the physical characteristics of the 
settlement aereas of the first inhabitants. The use and the importance given 
to building teclmique and the spatial urban relationships have left their mark on 
the town. This is seen today in the different elements: buildings, streets and 
green aereas. 

A gee-historical perspective has been followed in the reading of the plan 
of the genetic nucleus. Thus, the origin, growth, organisation and articula
tion of the streets, their relation to the other open and constructed places the 
process of their development and change conveys a specific intention. 

In this study we have tried, as far as possible, to interpret that plan using 
the hill topography and the population dinamics as a basis and relating them 
to economic and social phenomena. 

The result is no more than an attempt at an introduction, registering the 
changes to which the walled aerea has been subject from the Roman occupation 
until nowadays with its reflections on the urban morphology. 

t II faut definir que ce texte correspond au travail que nous avons presente en Octo
bre 1982 au Professeur Docteur Fernandes Martins. N'etant plus qu'une essai il est sur
tout une proposition d'etude. 

2 This text is a result of the paper we delivered to Prof. Dr. Fernandes Martins in 
October 1982. Being no more than an introduction it is mainly a study proposal. 
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TNTRODU<;AO 

As vantagens do sitio, Coimbra juntou as vantagens da posigao t. 

Localizada num ponto de encontro entre a planicie e a serra 2, junto a uma 
das principais vias de confluencia entre o Norte e o Sui 3 do Pais e com urn 
rio acessivel e outrora navegavel. 0 «sitio» era naturalmente defendido 
pelas caracteristicas topognificas do local. 

0 Ge6grafo Edrisi 4 descreve Colimria como povoagao edificada num 
monte de facil defesa e dificultoso acesso. A colina e talhada em escarpa 
tornando dificil a subida quer pela parte Sui e Sudoeste, quer pela parte Norte. 
Embora a Noroeste o acesso fosse relativamente facil, a necessidade de 
reforcar a defesa nesta vertente levou ai a construgao do castelo. 

Alcandorada, a «Alta» de Coimbra cresce num espago topografico que 
Ihe imprime uma fisionomia muito propria. A delimitagao e organizagao 
do espa9o esta ligado as relacoes econ6micas e sociais vigentes, as tecnicas 
de construgao empregues, reflectindo-se, no seu conjunto, na definicao de 
tipologias de estruturas. 

0 plano e entao entendido atraves da hist6ria a partir dos elementos 
que o constituem. Importa considerar cada elemento de cada rua e cada 
rua de cada bairro e cada bairro de cada <<Zona». 

A «Alta», no sitio original da cidade, guarda ainda a lembranga do pas
sado. A uniao entre o passado e o presente esta neste mesmo espago. 
Recorrendo a hist6ria de cada rua e, se possivel, a de cada edificio, pode-se 
tentar explicar a morfologia urbana actual. 

A TOPOGRAFIA E A HIST6RIA DA «ALTA» NA GENESE 

DA MORFOLOGIA URBANA 

Alicergada num morro, constituido por arenites triassicos em con
tacto com camadas de calcario do Junissico, localizada na margem direita 
do Mondego antes de este entrar na planicie aluvial, a «Alta» de Coimbra 

I MARTINS, A. FERNANDES, <<Esta Coimbra. Alguns apontamentos para uma 
palestra», in Cadernos de Geografia, 1}.0 1 I. E. G., Coimbra 1983, p. 42, 43. 

2 No contacto da Meseta ou Maci<;o Central Iberico com a orla Mesocenezoica 
ocidental. 

3 No Itinerario de Antonino Pio (Coimbra) Aeminium aparece como um Iugar obri
gat6rio de passagem entre o Sui (Olissio) e o Norte (Bracara Augusta). 

4 VASCONCELOS, A. de, Escritos Varios, vol. I , Coimbra Editora, 1938, p. 81. 
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ergue-se numa encosta ingreme que sobe cerca de 80 metros desde a antiga 
calc;ada Romana - hoje Rua Ferreira Borges - ate ao local onde foi cons
truido o Largo de D. Dinis. (Carta I). 

N 

t 
0 ~00 200 300 ~00 m. 

CARTA I - Extracto adaptado da carta topografica 1/25 000 dos servi<;os cartograficos 
do Exercito folha 230. 

Na extremidade ocidental da cumeada junto a Alcac;ova - hoje Facul
dade de Direito - a Iomba desce em rapido declive para Oeste, cortada pela 
Rua da Estrela e precipita-se sobre o rio em escarpa abrupta. Na parte 
Norte quando a cumeada termina, a colina baixa abruptamente ate a actual 
Avenida Sa de Miranda. Na direcc;ao Noroeste, o declive e menos acentuado 
ate ao local do edificio do Colegio dos Orfiios 5 «despencando» de seguida 
junto da Igreja de S. Tiago. 

s Antigo Colegio de S.to Agostinho adaptado hoje para o funcionamento da Facul
dade de Psicologia. 
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A forma topografica do conjunto define-se por uma colina fendida a 
meio, a qual Fernandes Martins chamou expressivamente «cutilada». Esta 
inicia-se numa pequena cumeada onde assentava o castelo, desce em seguida 
para ocidente em rapido declive, ocupando a depressao onde se Jocalizavam 
as ruas do Marco-da-Feira e do Rego-de-Agua, seguindo pela Rua das 
Covas - hoje Borges Carneiro. No termo desta rua, ju~to ao largo da 
Se Velha, a inclina<;:ao nao 6 tao acentuada, estabelecendo-se urn patamar 
defronte da Igreja, para em seguida se precipitar pelo barranco do Quebra
-Costas, ate ao «degram> onde se localizava a cal<;:ada Romana 6. 

A crista do monte onde assenta o nucleo genetico de Coimbra ocupa 
hoje uma superficie mais ou menos aplanada segundo a orienta<;:ao Oeste
-Este ao nivel dos 90 metros, correspondendo a rua que liga a antiga Alca
<;:ova a Pra<;:a de D. Dinis. Uma forma topografica semelhante, mas com 
cota inferior, pode observar-se na Rua da Matematica. 

Pela analise da Carta I pode verificar-se que ocorreram altera<;:oes na 
topografia. As cotas maximas localizavam-se, com uma direcc;:ao Norte-Sui, 
entre o colegio Real das Artes 7 e o Castelo s e no local onde foi constituido 
o Departamento de Matematica. 

A prac;:a D. Dinis e o departamento de Matematicas foram construidos 
sobre uma superficie artificial resultante de urn arrasamento. 

Assim a morfologia urbana de «Alta» de Coimbra devera ser entendida 
como o resultado nao s6 de uma forma topognifica particular, mas tambem 
da criac;:ao humana. 

A defesa foi a razao da fixac;ao oeste local 9. Factos politicos, econ6-
micas e sociais marcaram profundamente o desenho do plano urbano actual. 
As heranc;:as romana, muc;ulmana, moc;arabe e crista segundo epocas hist6-
ricas que medeiam desde a Antiguidade a epoca medieval, renascentista, 
oitocentista e do nosso seculo podem ler-se nos elementos do plano. Na 
abertura de ruas, largos, na construc;:ao de espac;:os residenciais e de comercio, 
as soluc;:oes nao obedecem somente a forma topografica da colina, mas tern 
na sua genese o cunho profundo da cultura de cada povo e de cada epoca 
do urbanismo. 

Podem marcar-se como fundamentais para o crescimento da cidade 

6 VAsCONCELOS, A. , Se Ve/ha de Coimbra, Imprensa da Universidade. Coimbra, 1930. 
Vol. J, p. 83. 

7 Hoje pertence ao conjunto dos edificios do antigo Hospital da Universidade de 
Coimbra. 

s Estava situado ao cimo as escadas monumentais construidas no seculo XX. 
9 Para alem da existencia de agua em local proximo devido as condi<;:oes especiais 

de disposi<;:5es das camadas sedimentares. 
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dois periodos hist6ricos : 0 pr.imeiro ligado a reconquista e reorganizacao 
da cidade pelo Mocarabe D. Sisnando no seculo XI 10 (Carta II), o segundo 
ao regresso da Universidade para Coimbra em 1537. Nao fora o regresso 
da Universidade e hoje a Almedina seria uma freguesia praticamente des-

MPJ' A DE (OWtBRA 
NO riM DO S CCULoXJI 

I DC s•• C~IJZ • 
I , 0[ .5. TI AGO • 

L 

l 
I 

CARTA II - in Antonio de Vasconcelos, Se Velha de Coimbra, vol. 1., p. 85. 

povoada ou com pouca importancia economica e social, pois as dinculdades 
de trafego, dada a morfologia das ruas da Alta, nao propiciavam as trocas 
comerciais que entao se desenvolviam e prosperavam na parte baixa da 
cidade. 

Mais tarde e ainda em consequencia da presenca da Universidade, a 
Reforma Pombalina esteve na origem de importantes roudancas morfol6-
gicas e estruturais, originadas principahnente a partir da necessidade de 
reformular o ensino, dotando-se de instalacoes pr6prias e de traca europeia 
(Carta liD. Foram construidos o Museu de Hist6ria Natural, Laborat6rio 
Quimico, Observat6rio Astron6mico, «a elegante colunata da via Latina», 
o Terceiro Piso dos Gerais, o Jardim Botanico, etc. 

10 «Muitos mo<;arabes tutelados pela sua eficaz protec<;ao silo atraidos para a regiiio» 
AMORIM GJRAO, Civitates Aeminiensis, in Institute, Grafica de Coimbra 1943, p. 83. 
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'0 CARTA III - A area da «Alta» acima dos 90 metros Cidade no ultimo ter90 do seculo XVIII. 

in PEDRO D!AS, Coimbra. Arte e Historia, p. 15. 



A cidade intra-muros nao sofre grande altera9oes ate ao seculo XX. 
Na primeira metade do seculo, alguem define a cidade no seu aspecto arqui
tectonico da seguinte forma: «Na celina as casas antigas construidas ate 1850 
aproximadamente sao arquitectonicamente boas, apresentando conjuntos har
moniosos. As casas da segunda metade do seculo XIX arquitectonica
mente feias mas ainda construidas numa so ala aparalela a Rua e tendo 
quintais nas traseiras. Ao contrario das casas do seculo XX, sobretudo 
as casas de rendimento destes ultimos anos, ocupam exageradamente o solo. 
E o triunfo da especula9iio predial e construtiva em prejuizo da higiene 
mental e fisica dos habitantes 11». EsHtvamos em 1940 quando o autor deste 
extracto o escreveu. Por volta da mesma epoca, grande parte da area urbana 
que ocupava a Iinha de cimos mais ou menos aplanada, foi destruida, desa
parecendo com ela as ruas e edif.icios ( carta IV), ao mesmo tempo que se 
modificava a propria superficie topogra:fica sobre a qual foram edificados 
as Faculdades. 

- EYOLUyAO DA MALHA URBANA -

0 nucleo genetico foi crescendo ao Iongo dos seculos, mas sempre cin
gido pelas muralhas que para alem da razao defensiva actuaram tambem 
como elemento de separa9ao fisica e social entre dois nucleos - a Alta e 
a Baixa de Coimbra - · com caracterlsticas bem peculiares. 

A muralha partia do Castelo na direc9ao Norte (carta II), contornava 
o monte coroando a escarpa, seguia depois para Oeste em direc9ao ao que 
mais tarde se designaria por Coura9a dos Ap6stolos 12. No local onde a 
Coura9a dos Apostolos termina e come9a a Rua do Colegio Novo abria-se 
a Porta Nova. 0 pano de muralha corria junto a Rua de Sub-Ripas, pela 
parte exterior e descia a festo ate a Porta de Alrnedina que se Iocalizava a 
uma cota aproximada de 30 metros. A muralha continuava na direc9ao 
sui, nas traseiras da actual Rua Fernandes Tomas 13, e passava pela Rua da 
Estrela ate a Porta de Belcouce, fectia entao para Este acompanhando o 
actual percurso da Couraya de Lisboa e seguia depois, passando pela Porta 
de TraiyaO, na direcyaO Noroeste ate a Porta do Sol ou do Castelo. 

11 Arquivo Coimbrao, Boletim da Biblioteca Municipal, Coimbra, 1945, vol. VIII, p. 6. 
1:1. As casas que foram al construidas estiio alicen;adas sobre as fundar;:ocs das 

muralha• 
13 Nas paredes das casas podem ainda encontrar-se restos da muralha. 
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CARTA IV - Planta topografica (Redu~iio). 

lRMii.os GouU.ARD - 1873 in Arquivo Coimbrt1o, vol. XXITI. Est. IV 
urn quarto da «Alta>> foi dcstruido 
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Urn dos primeiros tramos a definir-se como local de passagem foram as 
arterias que circulavam a Medina Colimria acompanhando o tra~ado da 
muralha e encontrando-se junto a esta pelo !ado de dentro. 

FoT. 1 - Rua Fernandes Tomas (1982). 

A forma das ruas, definidas junto aos tro~os de muralhas que olhem 
a Norte e a Sul, sao semelhantes, adoptando ambas ladeiras fngremes para 
veneer o declive - as coura~as. Na coura~a dos Ap6stolos foi cons
truido urn lance de escadas que facilita a circular;:ao pedestre. Por outro 
!ado a Rua Fernandes Tomas acompanha o tror;o sudoeste, sendo por isso 
menos ingremes e mais estreita que as anteriores (foto 1). As caracteristicas 
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topognificas e a importancia social e economica que ela conheceu ao Iongo 
dos tempos impuseram-lhe uma estrutura e uma complei~tao bern diferente 
das outras arterias que acompanham o pano da muralha. 

Tentamos definir o percurso da cerca embora de forma sucinta, e a 
morfologia dos tra~tados que ao Iongo dos tempos se constituiram como arte
rias de importancia vital para a circula~tao e que se organizaram em fun~tao 
da rnuralha. 

A malha intramuros e caracterizada pela existencia de dois tipos mor
fol6gicos (a area que olhe o Norte e a que olhe o Sui) grosso modo, sepa
rados por uma depressao. Esta «cutilada» ocupava a arteria de maior impor
tancia na circula~tao pedestre da epoca, que alias ainda ocupa na actualidade, 
estabelecendo a liga9ao entre a Porta do Castelo e a Porta da Almedina 
(cfr. carta II). 

Na area da colina que olha o Norte e Noroeste o tra~tado apresenta-se 
com diferentes tipologias embora a situa9ao topografica seja identica. A solu
~tao tecnica adoptada para veneer o declive foi : ou a constru9ao de escadas 
em varios lances - rua que liga a Rua do Salvador a Rua da Boa-Vista; articula-
9ao entre R . Salvador e a Rua do Cabido; entre a Rua do Loureiro e a do 
Salvador - , ou as linhas quebradas em zigue-zague - Beco do Arnado -, 
ou ainda a festo - Rua do Loureiro (foto 2). Se as duas primeiras for
mas sao o resultados da necessidade de «ado~tar» o declive, tornando a subida 
mais amena, a segunda forma adoptada na rua do Loureiro e estranha, 
parecendo resultar da necessidade de ligar, no meio curto espa9o, duas areas 
de importancia capital- Largo da Feira e Rua Colegio Novo (carta V). 

Nesta area existe ainda outro tipo morfologico resultante da abertura 
de ruas segundo o tra~tado das curvas de nivel, em geral - Rua de Sub
-Ribas, Rua dos Coutinhos, Rua Colegio Novo e Rua Joao Jacinto. 

Toda esta area de colina que olhe a Norte tern pois uma complei9ao 
propria, que se reftecte nao so no tipo de espa9os de circula~tao ou construidos 
como ainda na existencia de urn maior numero de espa9os verdes (quintais). 
Estes ocupam grandes areas e estao talvez ligados ao facto de ai se localizar 
urn nucleo de urbaniza9ao mais recente relativamente a area que olha a Sui. 

As referencias que encontramos, por exemplo, para a Rua do Loureiro 
sao do seculo XV, nao tendo sido ate ai encontrado qualquer documento. 
Talvez a sua origem esteja ligada a passagem obrigatoria entre as ruas que 
!he ficam de urn e outro lado. De facto, na carta do seculo XII o tecido 
urbana desenvolve-se a sul da Rua do Cabido, unica existente nesta area. 

0 povoamento fazia-se preferencialmente junto as lgrejas e por isso 
defronte destas geralmente existia urn largo para reuniao, dai a origem do 
Largo do Salvador. A Rua do Cabido Iigava directamente o Largo do 
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Salvador ao Largo da Se Velha. Mas o largo podia surgir tambem do 
entroncamento de varias ruas como e o caso do Largo da Matematica. 

FoT. 2- Rua do Loureiro (1982). 

A constrw;ao adensou-se junto aos largos que eram tanto mais amplos 
quanto mais importante eram as func;:5es que ai decorriam. Nas construc;:5es 
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nao ocupadas pela residencia proliferavam as actividades ligadas ao comer
cia, a administra~ao ou apenas ao convivio social. 

Se excluirmos a Rua Corpo de Deus, que de todo o modo fica extra
-muros e onde se localizava a judiaria, podemos referir que toda esta area 

CARTA V 

Adaprado de: Coimbra - Planta Topogratica, fl. 9-E esc. 1/2000 

1-2-3-4-5-6-7-8-9 -- indica9iio referente a localiza9i:io das fotografias apresentadas no texto. 
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foi mais intensamente ocupada que na .Baixa ldade Media e Renascimento 
(a partir do seculo XIV) por cristaos devotes e fieis que organizaram o espa~o 
em fun~ao de Igrejas como S. Joao, Se Velha e Salvador. 

Na encosta que olha a Sui e Sudeste a estrutura fundamental diverge 
do que temos vindo a referir. 0 vigor da topografia aliada a uma concep9ao 

FoT. 3 - Travessa entre a Rua da Ilha e a Rua deS. Crist6viio (1982). 

urbanistica diferente imprimiram ao plano urbana um desenho de escadas 
e ruelas estreitas e desalinhadas que regra geral terminam em becos (foto 3). 
A articula9iiO das ruas e feita utilizando frequentemente a escada em varios 
lances como solu9ao tecnica que, embora facilite a circula9ao pedestre, 
obsta o motorizado (fotos 4 e 5). Jose Pinto Loureiro ao referir-se a este 
espa90 diz que o «perfil [e) ca6tico e inconcebivel, sem paridade com qual
quer outra cidade antiga e moderna» 14, mas na verdade ele nao e mais do que 

14 LouREIRO, Jose Pinto. Toponimia Coimbrii, vol. II, ed. Camara Municipal de 
Coimbra, 1964, p. 188. 
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a marca de um certo sentido social, o de viver na intimidade e para dentro 
tao comum nas cidades arabes e mu9ulmanas (foto 4). 

Se tivermos em conta a permanencia dos Mo9arabes na cidade e a 
influencia cultural que exerceram, facilmente compreenderemos o dedalo de 

FaT. 4 - Escada entre a Rua Joaquim Ant6nio d~: Aguiar e a Rua Fernandes Tomas (1982). 
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FoT. 5 - Escada entre a Rua Guilherme Moreira e a Coura9a de Lisboa (1982). 
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ruas dos Palacios Confusos (foto 6), a existencia da Alcayova e a designayao 
de Almedina, correspondente esta ultima a toda a area muralhada 15. 

FoT. 6- Palacios Confusos. A direita pode ver-se o cunhal da Casa das Cruzes, hoje 
destrufda (1982). 

Para alem dos Pal{tcios Confuses e dos arruamentos referidos, a mor
fologia urbana desta area e ainda . marcada por tres eixos de importancia 

IS VENTURA, Leontina Domingos refere na obra «A Muralha Coimbrii na documen
ta~o Medieval», Aetas das I Jornadas do Grupo de Arqueologia e Arte do Ce11tro, Coim
bra, 1979, p. 43, que aqui se estabelereu «foco mais poderoso do mo<;aberismo na regiao 
ocidental». 
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fundamentalmente na genese e desenvolvimento da urbe. Dois deles par
tern do largo da Se Velha - Rua da Ilha e Rua Joaquim Antonio de 
Aguiar - a terceira, citada anteriormente - Rua Fernandes Tomas - liga 
a Porta da Almedina a Porta de Belcouce, depois de passar pela Rua da 
Estrela. De forma identica, o tra<;ado destes eixos e geom6rfico, ofere
cendo linhas de penetra<;ao segundo as curvas de nivel a quem das tres prin
cipais portas da cidade se quisesse dirigir para o centro civico medieval-
Se Velha. 

A Rua Fernandes Tomas tinha uma localiza<;ao privilegiada, sendo 
local obrigatorio de passagem a quem de carro quisesse chegar ao Largo 
da Se Velha entrando pela Porta de Almedina, dada a impossibilidade de 
transpor o barranca do Quebra-Costas. Aquela rua foi tambem conhecida 
pela Rua das Fangas, talvez por ai ter existido urn mercado de cereais 16. 

As referencias sao do seculo XV, desconhece-se o ambiente comercial local 
anterior a este seculo. Mais tarde, ja no seculo xvn e xvm foi implementado 
0 comercio de livros que associado a existencia de oficinas de imprensa na 
area, muito contribuiram para o crescimento e desenvolvimento economico. 
A constru<;ao intensificou-se no local onde corria a muralha. Alguns dos 
edificios que ai encontramos testemunham-na pelo material utilizado, nao 
s6 nos alicerces como nas paredes traseiras coalescentes com as edifica<;oes 
da Rua Ferreira Borges. 

As outras duas ruas - da Ilha e Joaquim Antonio de Aguiar - por 
facilitarem o trafego viario foram pertinentes no desenvolvimento social e 
econ6mico da epoca. Na rua Joaquim Antonio de Aguiar Iocalizava-se a 
Igreja de S. Cristovao embora ja no limite da rua junto aos Palacios Con
fuses. Aquela rua era tambem conhecida pela Rua do Coneio, toponimia 
resultante de uma das principais fun<;oes desta arteria. A rua da Ilha 
estende-se do cunhal poente-sul da Se Velha (foto 7) ao topo Norte da 
rua Dr. Guilherme Moreira. 0 eixo formado por estas duas vias era ja de 
grande importancia no seculo xu (cfr. carta II) articulando-se entre a Se Velha 
e o Castelo, contornava a base da Alca<;ova entre as curvas de nivel dos 70 e 
80 metros. 

0 largo da Se Velha ocupa urn espat;o central a cota aproximada de 
60 metros a meia encosta entre a Rua Ferreira Borges e a superficie mais ou 
menos aplanada dos 90 metros. Esta localizado entre os dois tipos morfo
logicos ja referidos (o que olha a Norte e o que olha a Sui). A sua origem 
esta ligada ao culto. A. Vasconcelos afirma que mesmo antes da reconquista 

10 LOURElRO, J. Pinto, op. cit., vol. 1, p. 350. 
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crista em 1064, nesse local ja existia a Igreja de Santa Maria. Mais afirma 
o autor que a mesma se encontrava em area declivosa e cercada pelo adro 

' 
• - 0 ' • ... • f ..,. .... ..--........_..:. . ~ ~ "\. 

FoT. 7 - Aspecto parcial do Largo da Se-Velha. Em frente pode ver-se o inicio da 
Rua da Ilha (1982). 

do cemiterio 17. So no seculo xu, e construida, desde os alicerces, a actual 
Se Velha, depois de destrui91io da primitiva Igreja. 

17 VASCONCELOS, A. , op. cit., p . 107. 
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0 Largo da Se Velha actuou como um dos elementos fundamentais na 
genetica do plano urbano de Almedina. Ai se adensava a constrw;ao e foi 
ai que se localizaram a «don1Us municipalis» 18 e o pelourinho, simbolo da 
dignidade concelhia, mais tarde transferido para o Torre do Arco da Almedina 
e Prac;a Velha, respectivamente. 

As modificac;oes estruturais que foram praticadas nesta area ao Iongo 
dos seculos estiveram sempre ligadas a aquisic;ao de casas para demolic;ao, 
a fim de tomar cada vez mais espac;oso o adro de fronte da porta principal 
da Se Velha 19, A rua dos Gatos e um exemplo, ter-se-a fraccionado ao 
Iongo dos tempos, restando dela, como vestigio, o Beco da Carqueja. 

Partem da parte Norte do adro 4 ruas: Ruas dos Coutinhos, do Cabido, 
do Norte e das Co vas 20 - toponimia . talvez utilizada em alusao as 
sepulturas abertas no adro - clava acesso a Igreja de S. Joao de Almedina 
(carta III), continuando o seu percurso por onde eram as ruas do Rego de 
Agua e do Marco de Freira, terminaria na Porta do Castelo. 

A Rua do Cabido partia de frente da porta lateral d.a nave do Evan
gelho e contornando a direita pela encosta acima, adaptando-se em curvas a 
topografia, que e bastante acidentada, clava acesso a Igreja do Salvador. 

A rua e escadas do Quebra-Costas localizam-se a poente do Largo 
da Se Velha, ligando-o a Porta de Almedina. A constru9iio das escadas 
e a abertura da rua sobrepoem-se a urn tramo do sulco de depressao que tem 
origem junto ao colegio deS. Jeronimo e termina na antiga ca!9ada Romana 
(foto 8). A Rua do Quebra Costas foi tambem conhecida pela Rua dos 
Fiveleiros e Rua das Tendas - na parte que corresponde a Rua do Quebra
-Costa- possivelmente por ai existirem «lojas... onde se vendia alguma 
coisa» 21. 

ts Idem, idem, p. 34. 
19 Nos fins do seculo XVI o bispo D. Afonso C. Branco mandou ampliar este adro 

e construir uma escadaria que !he dava acesso pelo !ado poente demolido em 1775. «S6 no 
segundo quartel do seculo XIX se procedeu ao alteamento do actual Largo da Se Velha». 
Segundo o mesmo autor o adro da Igreja da Se Velha «o primitive ( ... ) antecessor ao 
actual ( ... ) compreendia o espa9o em volta e ainda no sec. XV se adensavam consideravel
mente em especial na parte poente da fachada principal da Igreja» segundo Arquivo Coim
briio, vol. VIII, pp. 46 e 211. 

20 Ha airida quem diga que a rua era conhecida no seculo XIII por vico de covis 
o que podera estar relacionado com «misteriosas galerias do criptop6rtico a descoberto 
e que perfeitamente cobria o nome de covas ou faveos ... » FERRAZ DE CARVALHO, Toponimia 
de Coimbra, p. 102-103, e ainda JORGE ALARCAO, «As origens de Coimbra>> in Aetas das 
f Jornadas do Grupo de Arqueologia e Arte de Coimhra, Coimbra, 1979. p. 34. 

21 LOUREIRO, J. P. op. cit. , vol. II, p. 246. 
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Partiam ainda do Largo da Se Velha a Rua Jose Antonio de Aguiar e a 
Rua da Ilha, importantes para a circula9ao viaria. A rua da Ilha ainda no 
seculo xvm comunicava directamente com a Rua do Norte atraves do Beco 

FoT. (- Escadas do Quebra-Costas (1982). 

do Miranda e da Rua deS. Miguel. 0 Beco do Miranda era tortuoso e a 
estreito e corria entre as edificay5es do Cabido de urn !ado, e o edificio dos 
Grilos e quintais da Universidade do outro. Nesse espa90 veio-se a cons
truir o claustra e as casas anexas. 

Desde o topo das escadas do Quebra-Costas, onde se inicia o Largo 
da Se Velha, ate a superficie de cimos mais ou menos aplanada e onde hoje 
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se localizam as Faculdades- subindo pela Rua do Norte ou pela Rua Borges 
Carneiro - a diferen<;:a de cota e de aproximadamente 30 metros, sendo· o 
declive por isso bastante acentuado, principalmente no inicio das referidas 
ruas. Para que a circula<;:ao fosse possivel nesta area tra<;:aram a Rua do 
Norte e a Rua Borges Carneiro, aproximadamente em angulo recto. 

Acima da cota dos 90 metros a topografia tern caracteristicas particulares 
correspondentes a uma superficie grosseiramente aplanada 22. Foi ai que 
surgiu a partir da segunda metade do seculo xx a cidade universitaria, pro
vocando a destrui<;:ao de quase toda a area de Ionga tradi<;:ao hist6rica que 
estava intimamente ligada com os tempos aureos do aglomerado urbano 
(carta IV). 

A constru<;:ao da Biblioteca Geral, das Faculdades de Letras, Medicina 
e Ciencias e Tecnologia e dos Departamentos de Matematica e posterior a 
demoli<;:ao e consequentes altera<;:oes ocorrida nos anos quarenta. Verifi
caram-se mudan<;:as nao s6 na morfologia urbana como na propria geomor
fologia. Pela analise do extracto da carta topognifica 1/25.000 dos servi<;:os 
cartognificos do exercito, que foi adaptada para este trabalho com a fina
lidade de reconstruir a forma topografica inicial , pode observar-se que toda a 
area onde foi construido 23 o Departamento de Matematica, a Pra<;:a de D. Dinis 
e parte da Faculdade de Medicina era de cota superior atingindo em algumas 
areas OS 110 metros. A superficie que hoje observamos e artificial e surgiu 
na sequencia de urn erro de calculo aquando da constru<;:ao das Escadas 
Monumentais que ficam defronte da Prac;:a de D. Dinis e que ligam a «cidade 
universitaria» com a Rua Oliveira Matos. 0 testemunho deste aterro pode 
ainda ver-se na parede do antigo Colegio das Artes, hoje dependencia do 
Hospital da Universidade. 

Ate 1940 a morfologia urbana desta area era caracterizada por urn 
plano grosseiramente ortogonal a semelhanc;:a de urn sistema organizado 
ou planeado. 

A rua Larga era a rua principal entroncando nela, de nascente para 
poente (carta III), as Ruas dos L6ios, de S. Joao e do Norte - lado Norte; 
as Ruas Momplier, S. Pedro, Entre-colegios,- no lado sul. A Rua dos 
L6ios e a Rua S. Joao continuavam com a direc<;:ao Norte-Sui na Rua da 
Borralha (Momplier) e rua de S. Pedro depois de atravessar quase perpendi-

22 A forma topografica que hoje observamos na area da Universidade e consequen
cia da terraplanagem feita para posterior constru¢o das Faculdades que hoje ex.istem. 
Sempre que possivel daremos uma imagem da morfologia existente anteriormente. 

23 As curvas de nivel desenhadas na carta I sao o resultado da adapta<;:ao feita a 
partir da topografia na carta aerofotogrometica da cidade de Coimbra 1/2000 1956 folha 9 E. 
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cularmente a Rua Larga. A Sul da Rua Larga e paralela a esta ficava a 
Rua da Trindade. A Rua Entre-Colegios prolongava-se para Norte na 
Rua do Norte que ficava paralela a Rua dos Coutinhos. 

A Rua do Rego de Agua era uma viela curta e estreita mas de impor
tancia fundamentalmente por fazer a articula<;ao entre o !ado Sui do Largo 
da Feira e o Largo Jose Rodrigues 24. Todo este conjunto desapareceu 
com as obras ja referidas. Este ultimo largo estendia-se ao topo Norte da 
Rua Sa de Miranda ate ao Arco do Bispo. A Rua das Colchas, Rua do 
Rego de Agua e Rua Borges Carneiro articulavam-se com a Rua Sa de 
Miranda. 0 Largo da Feira era delimitado par casas do lado nascente e 
poente e na parte norte pela Se Nova e Laborat6rio Universitario. Ai desem
bocavam as Ruas dos Estudos, Rua Eduardo Pestana, Rua do Arco do 
Bispo e Rua das Colchas. 

Assim enquanto a Rua Larga funcionou como a geratriz do plano da 
parte mais elevada do casco antigo, pelo facto de ser uma das arterias de 
maior importancia no sistema viario da epoca (meio de liga<;ao entre o Pa<;o 
Real das Escolas, antiga Alca<;ova, e o Castelo), o Largo da Feira organizou 
o espa<;o em fun<;ao das actividades comercial e ludico. 

Se remontarmos a ocupa<;ao romana de Aeminium 25 decerto temos que 
referir o local do Pa<;o do Bispo, hoje Museu Machado de Castro, par ai 
ter existido o Forum construido sabre urn criptop6rtico do qual ainda restam 
testemunhos. Sera licito tentar discernir no plano urbano vestigios do 
tra<;ado Romano, com as implica<;oes resultantes na organiza<;ao especial 
em termos morfo-funcionais? 

Segundo autores de reconhecido merito, o tra<;ado rigoroso das Ruas da 
cidade romana e indeterminavel, pois os unicos edificios romanos ate hoje 
desco bertos 26 sao insuficientes para se poder determinar a orienta<;ao dos 
arruamentos. Poder-se-ao imaginar, todavia, que a Porta do Sol (Porta do 
Castelo) ja existia nessa epoca, embora com uma complei<;ao diferente da 
medieval. Dai divergiam possivelmente duas vias: uma seria, segundo 
Jorge Alarcao, a rua Larga que conduzia ao local hoje ocupada pela Facul
dade de Direito e onde teria existido urn importante edificio romano; outra 
via descia do local da Porta do Sol passando pelo Largo da Freira e seguiria 

24 Tambem conhecido por Largo do Bispo. 
25 Cidade Luso-Romana. 
26 0 criptoportico e a cova em frente da Se Nova siio os imicos edificios conhecidos 

em bora se tenham encontrado vcstigios em diversos pontos do recinto amuralhado da cidade, 
«por toda a area do castelo tomamos em direq:ao ao Pa9o do Bispo e a Universidade», como 
refere JoRGE ALARCAO, op. cit., p. 39. 
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pela Rua Rego de Agua, Rua das Covas (hoje Borges Carneiro)- ate ao 
Largo da Se Velha. Supondo que este seria o principal eixo viario da cidade 
romana, orientando-se sensivelmente Este-Oeste, seremos levados a pensar 
que a Rua S. Joao ou Sa de Miranda prolongando-se pela rua de S. Pedro 
com a orientac;ao Norte-Sui, e cortando a Rua Larga num angulo proximo 
dos 90 graus, seria o cardus. Nogueira Gonc;alves considera que este ultimo 
tramo, que passa defronte do local onde se localizava o forum, e urn corte 
artificial do seculo XVI 27. Se o plano que encontramos neste espac;o no 
inicio do seculo nao esta relacionado directamente com a ocupac;ao romana 
porque e que ele se definiu daquela forma? 

Na tentativa de explicac;ao teremos que ter presentes os condicionalismos 
hist6ricos e sociais, para alem dos da topografia, que ja referimos. 

A area que apresentamos insere-se numa mais vasta - A Alta- que, 
com o regresso da Universidade, em 1537, sofreu modificac;oes e foi cuida
dosamente preparada para que ai fosse ministrado o ensino. 

Podera ser esta a causa da estrutura fundamental urbana deste espac;o, 
quer no que respeita ao trac;ado regular, quer a altura e ocupac;ao basal dos 
espac;os construidos, quer ainda a largura mais uniforme das ruas. Embora 
toda esta area tivesse sido habitada anteriormente, os elementos estruturais 
muito diferem dos da Almedina Medieval (foto 9). Com o Renascimento 
e mais tarde com a Reforma Pombalina, o trac;ado modifica-se. Verificou-se 
a construc;ao de ediffcios novos ou a remodelac;ao de outros e o alargamento 
do proprio espac;o intra-muros e partir da destruic;ao da muralha e castelo 
medieval. Procedeu-se ao alinhamento das ruas depois de se terem pre
vista novas dimensoes de largura e comprimento, muitas vezes em conse
quencia de demolic;oes. As preocupac;5es de ordem estetica e ludica leva
ram a pavimentac;ao de ruas e plantac;ao de anores. 

A carta III oferece-nos a imagem da diferenciac;ao dos espac;os em con
sequencia nao s6 da topografia mas da organizac;ao funcional. Pretendeu-se 
agrupar func;oes que eram as dominantes - ensino - e que tambem foram 
os responsaveis pelo crescimento da propria cidade. 

Ao aumento da populac;ao estudantil na primeira metade do seculo xx, 
mais uma vez correspondeu a concentrac;ao na parte mais elevada do morro 
e num perimetro reduzido, de todas as actividades universitarias. 

0 espac;o fisico era limitado. Dai terem desaparecido a Rua Larga, 
a Alameda de Camoes e construc;oes adjacentes, o ediffcio da Faculdade 

27 ALARCAO, Jorge, op. cit. , p. 39. 
28 MARTINS, A. Fernandes, op. cit., p. 77. 
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de Letras, o Museu Antropol6gico, o Governo Civil e a Associa9ao Aca
demica para aiem dos quarteiroes residenciais e comerciais. Tambem o 
Largo da Freira, Rua dos Estudos, Rua do Rego da Agua, Rua das Colchas, 
Rua do Borrolho, dos L6ios, do Forno, dos Militares e parte da Rua S. Pedro 
e das Covas - hoje Borges Carneiro - desapareceram do espa9o urbano. 

FoT. 9- Pormenor da constru~o na Rua do Salvador. E de salientar que as casas 
assentam directamente sobre as forma~oes calcareas (1982). 
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Proximo do local onde assentou o antigo castelo surgiu a Praya de 
D. Dinis, o Departamento de Matematica, a Faculdade de Ciencias e Tecno
logia cuja morfologia fisica , urbana e social nada tern a ver com a anterior, 
Hio diferente e peculiar. 

Muitos dos edificios renascentistas ou setencentistas guardam ainda a 
mesma estrutura, tendo sido adaptados a outras funyoes. Sao exemplo 
alguns colegios: o Colegio Real deS. Pedro, o da Trindade, odeS. Jeronimo, 
o dos Borras, ode Jesus, odeS. Tomas, ode Santa Rita, ode Santo Antonio 
de Pedreira, o de Santo Antonio da Estrela, o de Santo Agostinho, teste
munham ainda pela presenya fisica a sua existencia em tempos idos, embora 
ligados a funyoes diferentes das que ocupam hoje. Os colegios de S. Boa
ventura, S. Paulo Gremisa, dos Loios e dos Militares desapareceram do 
plano urbano. 

Nos anos quarenta a «velha Almedina» perdeu grande parte da «sua 
castiya e bem peculiar, fisionomia coimbra» porque a memoria do passado 
o testemunho das geray5es apenas perdura na lembranya de alguns. 
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