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Apresentagao

Pedro Pa,uto A. Functri

Este volume da colegg.o Textos Didfticos apresenta duas contribui-

g6es inter-relacionadas. O estudo da Antigtiidade tem-se, dada vez maid,
utilizado das contribuig6es da Arqueologta. Esta obra apresenta uma dis-
cussg.o inicial sobre a signi6icagao da culture material para o conhecimen-

to do mundo antigo, que, por seu carfter introdut6rio e epistemo16gico, a

um s6 tempo, visa a atingir tanto o p6blico dos estudiosos e especialistas
homo os interessados em gerd. Serve, portanto, para que os alunos de

Hist6ria, Filoso6ia, Ci6ncias Sociais, Letras, Arquitetura, possum ter um

contato com as quest6es centrais referentes a significagao da Arqueologia

do mundo antigo. Como ressaltou, recentemente, o egipt61ogo brita.nico,

lan Shaw ', no estudo do Egito Antigo, coma em outras civilizag6es hist6ri

cas, "a palavra escrita, com todo o seu potencial de subjetividade e persua-

sio. tem a tend6ncia, paradoxal, de obscurecer e, is vezes, at6 mesmo e-

clipsar, a evid6ncia arqueo16gica". Maid do que ipso, como ja constatava

Geza Alf oldy, ha maid de vinte ands, nio se pode maid prescindir da Ar-



Pedro Panto A. Fttilari

queologia, para o conhecimento da Antigtiidade '. Nesse capitulo inicial,

menciona-se a importancia do estudo de cole96es arqueo16gicas, da publi.
cacao de catalogos e de anglises desses acervos documentais. O segundo

capitulo, a cargo de Claudio Callan, apresenta, de forma didatica, os pro-

cedimentos referentes ao estudo de um acervo arqueo16gico clfssico, cus-
todiado no Brasil. Numismata, Callan voltou-se para o acervo do Museu

Hist6rico Nacional, em particular, reference i,s moedas do imperador ro-
mano Constfncio 11. Delta forma, de maneira articulada, o leitor teri
uma introdug5,o epistemo16gica e uma aplicagao pratica.

Geza Alf oldy, .Dfe rdmfsche GeseZZscha/}. Stuttgart, Steiner, 1986
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A Arqueologia Clfssica e a
construgao da Antigiiidade

Pedro .PazzZo A. .Fztnarf

Neste cap(tulo, procuro fazer um balango sabre a discipline Arqueo-
logia Clfssica e deus avatares. A Arqueologia Clfssica 6 um campo de
pesquisa cujas origins estio no Renascimento. A Goleta de obras de arte
gregas e romanas iniciou-se na Italia, desde o inicio da era moderns, mas
seria a descoberta das minas antigas de Pomp6ia e Herculano, no s6culo
XVlll, a dar a partida do moderno antiquariado. Por s6culos, a coleta de
obras artisticas fora considerada uma atividade privada, financiada pda
nobreza, nos quadros do antigo regime. O novo antiquariado resultou do
desenterramento das cidades do VesQvio e introduziu a preocupagao com
o menos impressionante, com temas menos dependentes do alto estilo,
como no faso dos artefatos de uso quotidiano. Johann Joachim Winckel-
mann (1717-1768) 6 considerado o fundador da Arqueologia Clgssica como

parte da Hist6ria da Arte e a face germanica da discipline este ainda co-
nosco e sua 6nfase no detalhe e na exaustividade 6 o resultado dense lega-

O Antiquariado ida ligar-se a uma nova tend6ncia, no ocaso do s6-
culo XVIII. A Revolug5.o Francesa e a difusio do lluminismo por toda a
Europa deu origem a uma nova ci6ncia, a Filologia, o estudo cientifico da

do

Professor Titular da Universidade Estadual de Campinas, Coordenador
Associado do N6cleo de Estudos Estrat6gicos (NEE/UNICAMP), pesquisador as-
sociado da Illinois State University e Universidad de Barcelona, lider de Grupo
de Pesquisa, sediado no NEE/UNICAMIP e cadastrado no CNPq.
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lingua, que este na base do desenvolvimento ulterior da Hist6ria, o estudo
do passado pda compreensao dos documentos escritos. Os primeiros te6-
ricos da Filologia buscavam restabelecer a lingua Indo-Europ6ia e a pri-
mazia das lingual grega Q latina para o nlundo ocidental, rotulando-as
como lingual de primeira clause e, por ipso, clfssicas. Desde o s6culo XVll:

o termo "clfssico" era usado para tratar das antigtiidades gregas e roma-
nas, mas a Filologia ida usar o termo para se referir ao mundo greco-
romano, em oposigao a Antigiiidade Egipcia e Mesopotamica, que comega-
vam, pda primeira vez, a serem estudadas por meio da consulta dos do-
cumentos escritos e dos monumentos. Os estudos c16.ssicos homo um cam-

po acad6mico logo passou a incluir as disciplinas nucleares, grego e latim,
mas tamb6m a Hist6ria e a Arqueologia do "mundo c16.ssico:

A Arqueologia C15.ssica coco uma atividade acad6mica derivou da
Filologia e era, normalmente, praticada em instituig6es devotadas aos
Estudos C16.ssicos. Em muitos lugares, a Arqueologia e a Hist6ria da Arte
foray consideradas como temas g6meos, ja que o estudo dos reston mate-
riais do mundo antigo concentrou-se, em primeiro lugar, na grande arqui-
tetura, escultura e pintura. A Arqueologia Clgssica liga-se, de forma dire-
ta, is ambig6es imperiais de britanicos, franceses, alemies e norte-
americanos e, como conseqa.6ncia, fundaram-se importantes instituig6es

arqueo16gicas em Atenas e Roma, coho a British Scholz, a Ecole Fra?zGaf
se o .Z)eufsches .ArchdoZogfsches /nsfffzzt e a .A/?zerfcan .Acade/n7, seguidas
por escolas arqueo16gicas em diversos outros sitios c16.ssicos. Delta forma,
a Arqueologia Clfssica ligava-se, de maneira direta, ao imperialismo

Tem havido muitos debates sobre as definig6es e aplicag6es do ter-

mo "Arqueologia C16.ssica". Em muitas instituig6es, em particular por in-
flu6ncia da definigao original alemg., ela este. ligada a Hist6ria da Arte,
como no cano dos parses de lingua alema, na Italia e em diversas institui-
g6es alhures, coma nos Estados Unidos. Quake em coda parte, este ligada
ao estudo das lingual grega e latina, mas, mais recentemente, tem fido
estudada tamb6m em instituig6es arqueo16gicas sem relagao com as lin-
gual, como no faso da Gri-Bretanha. Outro panto de controv6rsia refere-
se is civilizaq16es estudadas, pois, is vezes, incluem areas consideradas
importantes para o legado ocidental, como o Egito, o Oriente Pr6ximo e o
Egeu. Outta dispute revere-se is suas fronteiras crono16gicas, pois mesmo
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A arqtteotogia cldssica e const+'Lt$ao da cuttigtiidade

a maioria que considera que ela trata das civilizag6es grega e romana
este dividida sobre seu initio e t6rmino. Em gerd, a Gr6cia incluia Gr6-
cia pr6-he16nica at6 a conquista romana no segundo s6culo a.C. e Roma
comeca com os sitios proto-hist6ricos it5.licos e vai at6 os Antoninos, no
sec' ulo ll d.C., ou at6 muito maid tarde, com o assentamento de grande
nimero de germanos, no s6culo V d.C. Por nm, a area geograHica varia de
acordo com a disperse.o de vestiglos greco-romanos, com seu centro no
Mediterri.neo, mas atingindo ao norte a Esc6cia, por breve tempo ocupada

pelts romanos no s6culo ll d.C., ao eula Arabia e o norte da Africa, a leste
a Turquia e o Oriente M6dio e a oeste Portugal e o Pals de Gales.

O termo "clfssico" 6 particularmente ambiguo, pois pode.referir-se
a um periods especiHico, o acme da civilizagao, como a Gr6cia (s6culo V
a.C.) ou Roma (6lnal da Reptlblica e inicio do Principado) "clfssicas". No
interior da Arqueologla, usa-se para designar o z6nite de diferentes civi-
lizag6es, homo no cano do main "c16.ssico". O termo 6 ainda utilizado por
diversas disciplines, come em mQsica "clfssica" (i.e. estilo de fins do s6cu-
lo XVIII)

A Arqueologia Cli.ssica, homo o estudo arqueo16gico da Gr6cia e de
Roma, funda-se na Filologia e o seu n6cleo 6 filo16gico. A pr6pria de6inigao
da area 6 baseada em documentos escritos em grego ou latim e, em gerd,

o arque61ogo clfssico dove tamb6m aprender essas lingual e, em seguida,
especializar-se em uma dessas linguas e areas culturais. Os arque61ogos
clfssicos herdam a dicotomia greco/latim e sio helenistas ozz romanistas,
com uma especializagao em um dos dois campos muito precoce. Subjacen-
tes a essas caracteristicas, encontra-se o pressuposto que os arque61ogos
estudam duas civilizag6es diferentes, um conceito de origem germanica
para se referir a uma ambigua mistura de costumes, ethos e outros aspec
tos subjetivos de uma identidade comum. Como a discipline desenvolveu-
se coma um efeito colateral do estado nacional, ela interpretou os mundos
grego e romano homo entidades homog6neas, como seriam as nag6es mo-
dernas. Na mesma linha de raciocinio, como os estados modernos conside-

ravam que estavam espalhando uma cultura ocidental superior para po-
vos coloniais inferiores, fvidos por adotar uma cultura mais desenvolvida,
os classicistas cunharam os termos "helenizagao" e "romanizagao" para se
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referirem a suposta adogao de tragos culturais superiores he16nicos e ro-
manos, homo no casa da cultura material

Outra caracteHstica associada a Arqueologia Clfssica e i.s raizes
6ilo16gicas 6 a importancia da evid6ncia escrita, estudadas por arque61o

gos especialistas em epigrafia e paleogra6ia. A publicagao de inscrig6es,
desde meadow do s6culo XIX, tem fido uma importante tarefa dos arque6-
logos clfssicos. O Corpus Vasoru/?z .Anffquoru/7z e o .mexico/z lconQgraphf.
con ]WyfhoZogfae CZassfcae sio dais exemplos notgveis do modelo Hllo16gico
na publicagao da iconografla. A Arqueologia Clfssica desenvolveu uma
ampla game de especialidades, da Numismitica ao estudo das a.nforas,
sodas caracterizadas pda publicagao de corpora de artefatos, em gerd no
estilo germs,nico de amplidao e exaust5.o de refer6ncias.

Os estudos tipo16glcos tamb6m t6m caracterizado a area, sempre a
parter de modelos filo16gicos. lsto 6 claro no estudo dos vasos pintados
gregor e da pintura parietal romana. Em amboy os cason, os estilos sgo
de6lnidos segundo analogias lingtiisticas e o m6todo tipo16gico usado em
coda a disciplina para estudar diferentes categorias de artefatos funds-se
na Filologia, em particular na sua interpretagao do inteiro ciclo de exis-
t6ncia de uma lingua e de uma categoria material. Na tradigao da Filolo-
gia Hist6rica, as linguas sio consideradas como um ser viva, seguindo o
ciclo bio16gico, do nascimento, adolesc6ncia, maturidade, decad6ncia e
desaparecimento. Este esquema 6 aplicado a cultura material, com os ar-
tefatos seguindo um ciclo de vida

A Arqueologia Clfssica tamb6m tem se dividido entre as t6cnicas
usadas no Mediterrfneo e nos parses do norte da Europa. No Mediterrf-
neo, h6. uma longa tradig5.o de desenterramento de estruturas arquitet6.
nicas e ipso resultou tanto da despreocupagao com os pequenos achados
coma do esplendor dos vestigios is margens do Mediterrfneo. Mesmo que
alguns arque61ogos tenham introduzido escavag6es estratigraficas, como
foio faso de Nino Lamboglia antes mesmo da Segunda Guerra Mundial,
na Italia, a difusio dessas t6cnicas deveu-se a influ6ncias vindas do norte.
Mortimer Wheeler e depois Paul Courbin foram os respons6veis pda ado-
gao de metodologias de campo estritas na Arqueologia Clgssica. Sir Mor-
timer criou uma estrat6gia de campo, inspirada na organizaga.o militar, e
levou a uma revolugao nas praticas de escavagao pois, pda primeira vez
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A arqtleotogia cLdssicct e cl coltstttt$ao da cultigiiidade

passou-se a estar atento a evid6ncia contextual. A16m disso, depois da
guerra, crescentemente a Arqueologia Clgssica tem se preocupado com o
estudo dos artefatos comuns, de humildes fnforas e tijolos a quinquilha
das de bronze. Em parses mediterr6.neon, o estudo dos artefatos comuns 6
conhecido pda express5.o latina fnsfruz?ze/zfzt/?z do/nesffczzzn. A disciplina
tem fido caracterizada, ainda, por uma enorme multiplicagao de campos
de especializagao.

Nas Qltimas d6cadas uma s6rie de quest6es tem rondado a Arqueo-
logia Clfssica. Tem havido uma crescente critica a relevfncia do estudo
do mundo antigo em gerd. O latim e o grego eram ensinados nas escolas
de elite e o mundo clfssico era idealizado pdas pot6ncias imperialistas.
Entretanto, os estudos clfssicos foram deixados de lado pda sociedade, os

Imp6rios coloniais feneceram e a Arqueologta Clissica tem fido desafiada
pelos arque61ogos de outras areas por ser muito conservadora deslocada
da ci6ncia moderna. A Arqueologla Clg.ssica tardou a responder a tats
contestag6es no interior da academia mas este, de forma crescente, reava
liando seu papel social. Ela praticamente ignorou as discuss6es levanta-
das pda Arqueologia Processual dos anon 1960 (.ZVew .Arc/zaeoZQgy), mas,
hde, interage maid com as tend6ncias p6s-processuais, com destaque para
as caracteristicas filos6$icas e discursivas das teorias p6s-modernas que
se fundam em raizes cli.ssicas comuns. N5.o 6 casual que alguns dos maid
ativos arque61ogos te6ricos hoje sqjam arque61ogos clfssicos.

As perspectivas da disciplina dependem de sua capacidade de inte-
ragir com as novas realidades. Muitas vias este.o abertas, em particular a
cooperag5.o com arque61ogos que estudam outras civilizag6es e periodos,
uma tend6ncia presente no mundi anglo-saxao. O desenvolvimento das

areas especificas tradicionais continuara, condo nas ci6ncias em gerd,
mas sua relevfncia serf dada vez maid avaliada por sua habilidade de
dirigir-se a um pablico acad6mico mais ample. A Arqueologia Clfssica
possum uma tonga e rica tradigao e seu futuro riga-se ao desafio de manter
seu legado e, ao mesmo tempo, interagir com as discuss6es epistemo16gi-
cas contemporaneas
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O acervo de moedas de Coixstgncio ll
do Museu Hist6rico Nacional

Clay,dio Ca.Flan,

Apresentagao

O corpus documental abordado neste capitulo faz parte do acervo
existente no Museu Hist6rico Nacional do Rio de Janeiro (MHN / RJ),
considerado o maior da America Latina, com maid de 100 mil pegas das
maid variadas proced6ncias. Deltas, 1888, das 30 mil moedas romanas,
pertencem ao s6culo IV d.C., representando todos os imperadores do peri-
odo. Aproximadamente 259 foram cunhadas a mandy de Constfncio ll
lsto 6 determinado pelo fato de possuirem a sua efTgie, ou por mostrarem
eventos importantes ocorridos durante o seu governs. lsto tanto em suas
nomeag6es como "Cesar" (NOB C), entre os anon de 324 a 337, quanto nas
de "Augusto" (AIVG), 337 a 361. Trata-se, a nosso ver, de um grupo de
moedas bastante representativo do periodo e dos sous respectivos centros
emissores, espalhados pele mundo romano.

Grande parte dessa colegao 6 composta por moedas de bronze, na-
turalmente maid gastas, devido a sua maior circulagao nas camadas maid
populares do Imp6rio, que as de prata ou de ouro. E, artisticamente fa-
lando, de categoria inferior, estio determinadas por fatores hist6ricos
precisos e definidos; o seu estudo pods vir a elucidar tragos fundamentais
do momento hist6rico em que essay pegas se difundem.

Bacharel em Hist6ria, Mestre em Hist6ria, pda UFF, doutorando em Hist6ria
pda UNICAMP, bolsista da CAPES.



Ctdtfdio Cal-taft

As moedas sio guardadas em uma esp6cie de "estante", denomina-
da polo corpo t6cnico de /?zedaZhefro, em cujo interior acham-se vgrias
'gavetas", conhecidas homo Zdnzfnas. No casa de Constancio, o medalhei-
ro no qual se encontram tail documentos 6 o de nQmero 8, e as Ifminas
sg.o respectivamente as de nQmeros 26, 27, 28 e 29. Serra bom ressaltar
que a Segao de Numismatica, localizada na reserva t6cnica do museu, 6
acessivel apenas a pesquisadores e aos pr6prios funciongrios.

De in:ido, pensavamos organizar este capitulo em torno de uma a-
nflise -- talvez semi6tica -- das imagens contidas nas moedas de Constfn-
cio ll presences no MHN. Entretanto, nio estando tail moedas classifica-
das, foi necessfrio previamente, de acordo com instrug6es das numisma-
tas RQjane Maria Lobo Vieira e Maria Beatriz Borba Florenzano, elaborar
um catalogo detalhado de todo o acervo abordado

Tal catalogs, alias, segundo as mencionadas especialistas, justifica-
ria amplamente etta monografia, por sua evidente pertin6ncia no guards
dos estudos da Antigtiidade Clgssica. A feitura do catflogo, com fotografi-
a, por n6s levada a cabo, das 259 pegas, o que implica o dobro quanto ao
nQmero de fotos, pois cada moeda tem doin lados, a inversio de tais fotos
em fichas complexas contends tamb6m descriga.o e bibliogra6ia, ocupou-
nos durante uma proporgao de tempo de preparagao dente texto despro-
porcionalmente grande em relaga.o as que fora pensado de infcio. Assam
sends, o cate.logo de certo modo passou para o primeiro plano e as ambi-
g6es da parte analitica dente capitulo foram reduzidas.

A utilizagao das moedas homo fonte nio 6 novidade. Nio pretende-
mos aqui explorar todos aqueles que trilharam esse caminho, mas citare-
mos alguns autores que trabalharam com tal documentagao. Quanto a
n6s, estudaremos a propaganda politica representada pda iconografia,
atrav6s de uma anflise dimples de conteado, tratando de analisar as co-
notag6es tanto hist6ricas quanto est6ticas .

Com identificagao pr6via da documentagao disponivel e na catalo-
gagao, estabelecemos um corpus documental ao qual foi aplicado o men-
cionado m6todo. Para ipso, seguimos a categorizagao conhecida homo "es-
quema de Lasswell", pioneiro, desde 1927, das anflises de conte6do apli-
cadas a politica e a propaganda. Relacionamos o corpzzs com: a natureza
do emissor; a quem se destinam tail representag6es; e o seu significado.
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O acelvo de tl\vedas de Cot\st&tlcio ii do Mtt,se.Hist6tico Naciot\al

Dividimos elsa anglise em quatro etapas:
Primeira etapa da anflise de conte6do: anglise pr6via da do-

cumentag5.o dispon:ivel e estabelecimento de um corpzzs docu-
mental ao qual serf aplicado aquele m6todo.

Segunda etapa da an5.lise de conteQdo: a categorizagao.
Terceira etapa da anflise do conte6do: codificagao e c6mputo

das unidades.
Quarta etapa da anflise de conte6do: a interpretagao dos re

sultados.

Realizamos uma comparagao significativa entre as diferentes
imagens contidas no reverso de cada moeda, fazendo uma primeira leitura
ou decodificag5.o dos simbolos existentes, nas fichas do catalogo. Assim, foi
possivel encontrar e identificar determinados elementos que representavam
a ideologia politica, militar ou religiosa da 6poca.

Em dais representag6es, politica e est6tica estavam intimamente
ligadas em Roma. As moedas associavam-se tanto a propaganda ideo16gi-
ca quando a politica. As pegas nio apenas sio instrumentos importantes
para estabelecer a datagao de documentos que chegaram at6 n6s sem seu
contexto original, como t6m grande valia, em si mesmas, por meir de nos-
sa compreens5.o desses "retratos" de uma realidade antiga. Com freqti6n-
cia, o tipo monetfrio de reverso mostra determinada reprodugao artistica.
Ainda que o seu significado, em alguns cason indicado pda legenda que a
acompanha, ou pelo tipo do anverso, possa aparecer com uma interpreta-
gao original em relaga.o ao modelo, muitas vezes tipos monetfrios e mode-
lo t6m o mesmo sentido. Por ipso, os doin lados de uma moeda devem
sempre ser observados com muita atengao, o que procuramos fazer aqui
com as de Constfncio 11, agrupando-a de modo a iluminar a complexidade
do temp.

A principio gostariamos de mencionar que o nosso trabalho, begun.
do informag6es da profa. dra. Maria Beatriz Borba Florenzano, 6 in6dito
no meio acad6mico nacional e, provavelmente, internacional, pris as pes-
quisas realizadas sobre a Numismftica do s6culo IV geralmente sio con-
centradas na $igura de Constantino e, esporadicamente, nas de alguns
membros de sua familia. Podemos citar, a respeito, a obra realizada por
Jules Maurice, no initio do s6culo XX, .Mu/7z£s/7zcztfqzze Co/zstazzffnfen/ze, e
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a coletA.nea de Patrick Bruun Studies in Co/zstanffzzfan .Nzz/?zfsznaffcs,

publicada entre os anon de 1958 e 1988. Mas nenhuma delas deteve-se
exclusivamente em um de deus filhos, no casa Constfncio 11, que continu-
ou a politico paterna.

Na elaboraga.o do catalogo de moedas, constam today as de Cons-
ti.ncio ll existentes na colegao do Museu Hist6rico Nacional. Para ipso,
resolvemos enumerar as fichas por tipos monetarios, levando em conside-
rag5.o tamb6m os subtipos, grandes ou pequenas variag6es iconograficas
contidas no reverso das pegas. Criamos uma numeragao pr6pria, pois o
nllmero de ordem do MHN nio este organizado por tipos ou subtipos.
Mesmo assam, acrescentamos a numeragao do Museu junto com as obser-

vag6es sobre o acervo. Para a confecgao dos nicharios-imagens, utilizamos
um modelo idealizado pele prof. dr. Ciro Flamarion, aperfeigoando-o para
as pegas segundo indicag6es da profa dra Maria Beatriz Florenzano e da
muse61oga Roane Vieira.
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1.1. Elementos da llist6ria Militar

Sucedendo a um longo peHodo de crisp e anarquia militar, tats im-

peradores procuraram realizar as mats variadas reformas political, eco-
n6micas. socials e at6 mesmo religiosas. A energia dos governantes ilirios
livrou o imp6rio da invasio e da revolugao angrquica. O maid dotado para
a administrag5.o, Diocleciano, estendeu e retomou essay medidas durante
pele menos uma dezena de anos, antes de sistematizar uma obra que foi,
ainda, completada por Constantine. Os perigos externos, tanto dos povos
bfrbaros" coco dos persas sassfnidas, era uma das principais preocupa-

g6es dessa 6poca.
As tropas romanas atravessaram o Reno e o Danabio, ao longo de

cujos cursor se reconstruiria uma s61ida defesa. Tanto que as melhores
representag6es da numfria romana sobre as fortincag6es sao, respectiva-
mente. as de Constantine, as das portal de Treves contidas nas moedas
de um s61ido, e a de seu filho e sucessor, Const6.ncio 11. Da 6poca dente
61timo, ha. dezessete pegas no Museu Hist6rico Nacional do Rio de Janei-
ro, que reproduzem a imagem das portal de Londres

A Mesopotamia 6 reconquistada e o Imp6rio Sassfnida 6 obrigado a
ceded territ6rios a16m-Tigre. No Oriente, Roma nunca avangara tio longe
Como exemplo, podemos cigar os combates travados entre Constfncio ll e
Sapor 11, nos quais o Imperador Romano obteve os maid variados resulta-
dos. Tail combates estio representados nas moedas existentes nos lobes
de n6meros 26 e 27 do Museu Hist6rico Nacional, onde aparece a $igura
de Consti.ncio, a esquerda de quem observa, de armadura, a cavalo, der-
rotando um inimigo, que aparece de joelhos, com os brazos levantados,

MARQUES, Mario Gomes. .rlzfrodufdo a N'z4mfsmdtfca. la. ed. Lisboa: Publica
gees Dom Quixote, 1982, p.133.
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coma se estivesse suplicando miseric6rdia. Apesar de a moeda ester um
pouco deteriorada pelo tempo, nota-se que a imagem central do imperador
romano que 6 o centro do poder -- sempre aparece maior que a do per-
sa. Atrav6s da anflise dense pequeno objeto de bronze, cujo difmetro 6 de
2,5mm, e o peso, de pouco mais de 4 gramas, podemos destacar tamb6m a
crescente imports.ncia da cavalaria, representada aqui pda personificagao
de Constfncio.

A riqueza iconografica dessa ftse 6 muito bem representada nas
medalhas e moedas romanas, pois, segundo Nieto Soda, ocorre uma exal-
tag5.o a pessoa, na figure do monarca, da pr6pria politica real.' Uma es-
p6cie de propaganda, de comunicagao, de que todos os habitantes do vasto
Imp6rio Romano tomariam conhecimento, atrav6s da visualizagao das
pegas, legitimando o poder temporal. lsto tamb6m explica as vfrias cida-
des, espalhadas por todd o territ6rio, onde tal cunhagem era feita

A expel'i6ncia vinha provando quao insuficiente era o antigo ex6rci-
to, bem como sua inadaptagao is novak condig6es da guerra agora impos-
tas pelos adversgrios. Assim sendo, o ex6rcito foi aumentado e, ao mesmo
tempo, alterada a sua estrutura

O ideal romano continua sendo o do Estado estabilizado. visando a.
protegao da totalidade do territ6rio. Depois das lukas vencidas pelo entio
Cesar Juliano, restabelecendo as fronteiras ao lingo do Reno e do Dan6-
bio contra os alamanos, iomega a ser realizada uma obra sistemg.tica e de
puma importancia, sobretudo no tempo de Valentiniano 1. Sem voltar ao
m6todo dos entrincheiramentos continuos, multiplicam-se, em relagao
com as estradas e os rios, as torres, os fortins, os castelos e os campos,
seguindo uma t6cnica que o contato com os persas torna maid apurada:
padr6es orientais sio transferidos para o Ocidente. Do mesmo modo,
mant6m-se e aperfeigoam-se as muralhas urbanas: perante os b5.rbaros,
dotados de rudimentares t6cnicas b61icas de ass6dio, as cidades constitu-

em redutos quase inexpugnaveis. O pr(5prio equipamento individual io-
mega a sofrer mutag6es que, segundo Peter Brown, desde o anal do s6culo
111, ja mostram indicios dos aparatos dos futuros cavaleiros medievais'

NIETO SORIA, Jose Manuel. Op. cff.
BROWN, Peter. op. cif., p.98.

P. 17
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Os soldados, que desde o governo de Septimio Severo podem contrair ma-
trim6nio, recebem terras nas fronteiras para auxiliar em sua defesa: ao
panto de o latim vulgar influenciar, at6 os dias atuais, algumas dessas
regi6es. Algumas provincias, como a Tracia, por exemplo, depois da gran.
de lava de invas6es, 6icaram totalmente isoladas. O principio da heredita-
riedade na profissao paterna aplica-se de maneira rigorosa no ex6rcito.

Outta questao importante 6 a chamada "barbarizagao" do imp6rio.
Os numerosos cativos e grupos 6tnicos que pedem asilo sio instalados em
territ6rio romano, a fim de repovoar e recultivar regimes em que a m5.o de
obra 6 rau. Trata-se dos chamados letos ou gentios, que a administragao
deve manger sob vigilancia, e cujos filhos sio agora obrigados, coco 6ilhos
de soldados, a entrar no ex6rcito. Outros gozam do regime de federados e
fornecem contigentes organizados a. sua maneira, comandados pelos sous
cl)ewes. O ex6rcito chamado romano deixa de ser notfvel instrumento de
romanizaga.o, perdendo assim umas de suas principais caracteristicas.

Os efetivos da cavalaria aumentam muito, porque a mobilidade
lorna-se a principal estrat6gia militar. Como na batalha de Andrinopla,
em 378, ganha por uma carga de cavaleiros godot, a qual Ferril afirmou
ter fido precursora das tfticas medievais:

Durante esse periodo, os imperadores empenham-se em anular o
privi16gio de sangue, ou sda, os antigos lideres senatoriais sio afastados
dos comandos das legi6es; o que Constantino consegue durante o seu go-
verns, separando as fung6es avis das militares. A principal conquista
social do s6culo 111 mant6m-se no s6culo IV, isto 6, a atribuig5.o dos postos
e a pr6pria promogao baseadas apenas no m6rito. Essa mudanga foi in.
fluenciada principalmente pda necessidade de ser mantida a ordem poli-
tica, pois temia-se que a ambigao da classe senatorial incentivasse a tropa
contra o governante. lsso leva Constfncio ll a nomear apenas um 6nico
oHicial para o comando da infantaria e da cavalaria, no Oriente, o /7zczgis

ter equitullt et predttullt per OrielLtel#.

FERRIL, Anther. A Qzzeda do /?npdrio Romano. A explicagao militar. Tradugao
de Octavio Alves Velho. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1989, p. 53.

Idem, lbidem - op. Qff,: p. 59.
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Os imperadores continuum sends aclamados pdas tropes e, no s6-
culo IV, se nio levam deus deveres militares a s6rio, seu poder 6 efemero.
Muitas vezes, homo nos cason de Juliano e Valentiniano 1, devem a pro-
clamag5,o is provas previamente dadas de seu valor militar e nio se afas-
tam do ex6rcito, participam das expediq16es e arriscam a vida, no casa de
Juliano contra os persas, perdendo-a.

Mas, apesar de o inimigo $gadal dos romanos ser vapor 11, o verda-
deiro e terrivel perigo tem outta proveni6ncia.

No ano de 350, quando Magn6ncio 6 aclamado imperador, Constfn-
cio leva um rei alamano a atravessar o Reno, numa manobra para despis-
tar as tropas do usurpador, que ida tentar a sorte na Pan6nia (atual
Hungria ocidental) e na ltg.lia. As diHlculdades tendem a aumentar quan-
do todd o nordeste da Gglia 6 invadido. Const9.ncio 6 obrigado a associar
seu primo Galo ao poder, na fungao de Cesar. Alguns anon mais tarde,
Galo syria acusado de traig5.o, e condenado a morte, numb intriga palaci-
ana realizada pelo eunuco Eus6bio, que exercia grande influ6ncia sobre as
decis6es do imperador.

Havia tamb6m o choque, egoismo ou at6 mesmo rivalidade entre os
conselheiros, de seu "escrit6rios" burocraticos, e, i.s vezes, entre as popu-
lag6es. A agro militar, que pressup6e unidade de comando, estava cindi-
da, retardada ou precipitada, por ignore.ncia ou mesquinharia da parte de
homens desejosos de triunfar sozinhos. Valenti deu combate aos godos,
seguindo o conselho do seu comandante-em-chefe, Sebastiano, dianne de
Andrin6polis, sem esperar a chegada do outta Augusto, que Ihe levava
reforgos. Condenado pdas circunstfncias do sistema colegial, o Baixo
Imp6rio sofria os deus inconvenientes.

1.2- Elementos da llist6ria Politica

Na politica interna as crises continuam surgindo depots de um bre-
ve periodo de incerta solugao.

Depois de vinte ands de governo, atrav6s do efemero sistema de te-
trarquia de Diocleciano, o imp6rio recobra a paz sob o cerro de um 6nico
senior: Constantino. Que, apesar de nio retornar a antiga forma de go-

0



O aced-vo de tltoecias de Coilst&ncio 1l do Mttset{ Hist6lico Naciotlat

verno de que seu pai fez parte, limitou-se, doin anos antes de sua morte, a
partilhar o governo dos territ6rios imperiais em cinco panes: tr4s, as
maiores, seriam entregues a deus tr6s nilhos; as dual outras, a tr6s de
deus sobrinhos. Ou seja: coube ao filho mats velho, Constantino 11, a Bre-
tanha, a Gglia e a Espanha; Constfncio ll nlcou com a rica parte oriental
do Imp6rio que, desde 333, governava como Cesar em Anti6quia; o mats
jovem, Constante, ficou com a Italia, a Africa e a Pan6nia. Os primos Fla-
vio Julio, Dalmfcio e Anibaliano ficaram, respectivamente, com os Bflcis
e a Asia Menor. Alguns autores chegaram a afirmar que Constantino te-
rra a intengao de, bem antes de Merov:ingios e Carolingios, levar a. aplica-
gao um conceito patrimonial do Estado monarquico. Tal afirmagao 6 dis-
cutida por R6mondon que, usando homo base o testemunho numismatico,
afirma que Constantino havia pensado em seu filho maid velho, Constan-
tino 11, homo herdeiro do imp6rio.' Acreditamos que ele pretendia legal
uma diferente organizagao politica para aquele que o sucederia homo co-
ordenador e administrador. A morte n5.o Ihe deu tempo para ipso. E se
realmente, como a6irmou R6mondon, a id6ia de Constantino era que o seu
filho maid velho fosse o sucessor, por que a parte mats rica do imp6rio fi-
caria com o fllho do meio, Constfncio? Nio podemos esquecer que Cons-
tfncio ll foi considerado pda posteridade coma o maid eficiente adminis-
trador dentre os herdeiros do pai.

A "unicidade" do governo imperial, quebrada durante a tetrarquia
de Diocleciano, volta a ser estabelecida nos treze anos de reinado de Cons-
tantino. A partir de 353, o poder do soberano encarna-se novamente em
uma Qnica pessoa, Constfncio e, depois, em Juliano. Mas, apes este peri-
odo, ocorre uma associagao de doin imperadores ao trono. O cristg.o orto-
doxo Valentiniano 1, antigo general de Juliano, sucedeu a Joviano, que
governou menos de um ano e dividiu a parte oriental do imp6rio com o
irma.o, Valente, seguidor do arianismo.

Teoricamente, o imp6rio continuava a ser uno, tratava-se de uma
associagao e de um sistema colegial, nio de uma divisio territorial, embo-
ra dada Augusto, auxiliado ou nio por um Cesar, ou por outdo Augusto

REMONDON, Roger. ],as Crisis deZ ]mperfo .Romano. De Marco Aurelio a Anas-
tacio. 2a. ed. Barcelona: Editorial Labor, 1973, p. 72.
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menos prestigioso, fosse encarregado da administragao e da defesa de
uma parte. O proprio Diocleciano era considerado coma um .rzzo/zo, filho
de Jupiter, enquanto que o outta tetrarca, Maximiano, era um HbrcuZeo,
ou 6ilho de Hercules.' R6mondon deixa bem claro que, em um sistema cri-
ado para estabelecer uma igualdade, existe entretanto uma hierarquiza-
gao interna, pelo qual um governante possui um grau maior de importan-
cia que o seu "co-irmio". Pris um novo Augusto s6 era admitido o6lcial
mente no co16gio depois da aprovagao de seu ou dos deus colegas.

A divisio administrativa do Imp6rio Romano em dois blocos, Oci-
dente e Oriente, contudo, nio garantia a coesao, nem inibia a disputa
dentro do keio da pr6pria familia imperial. Podemos sitar como exemplo
as muitas suspeitas existentes entre os flhos e sobrinhos de Constantino,
que tornaram o governo invigvel. Provavelmente, Constancio, o homem
forte do novo regime, instigou o massacre, em Constantinopla, de toda a
facgao de deus bos e primos, deixando vivos, mas sob sua cust6dia, so-
mente os deus jovens primos, os ii'mios Galo e Juliano.

Outra inspiragao ocorrida durante o s6culo IV 6 o progresso de uma
id6ia ding.utica. Nesse periodo ocorreram ments desordens do que nos
anteriores. Efetivamente ap6s ter conhecido uma dinastia constantiniana
e uma valentiniana, o s6culo V conhece uma dinastia teodosiana. Houve
tamb6m uma tentativa de ligagao entre das, uma esp6cie de elo familiar,
como mostra o esquema a seguir:

' REMONDON, Roger - Q2,.flf:., p. 45.
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Fonte: idem ibidem - Q2.:f&., p. 90

A inovagao dense s6culo consistiu em discutir a id6ia de uma linda
sucess6ria direta e familiar: Constantino pensou nos seus sobrinhos e Va-
lentiniano I associou-se a seu irmio Valente. A id6ia familiar foi su$1cien-

temente forte para que, de uma dinastia a outta, procurasse-se crier um
Ingo, atrav6s do matrim6nio. O graflco familiar reproduzido arima

deixa

bem clara este unis.o. Valentiniano casa o filho, Graciano, entio com de-
zesseis antes, com a nets de Constantine, de treze anos. E Teod6sio, por
sua vez, desposou a filha de Valentiniano

lsso n5.o significa que a Hist6ria dessas dinastias fosse sempre cd-
ma. A da familia constantiniana, por exemplo, oferecem uma s6rie de tra-
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g6dias palacianas, chacinas, rivalidades fraternas levadas at6 a guerra
civil. Houve revoltas e usurpag6es, culminando com o assassinato de im-
peradores legitimos. Mas, ao contrfrio dos s6culos anteriores, com a exce-
ga.o de Constantino e Julianoo, nenhum desses epis6dios violentos culmi-
naram no triunfo do usurpador. Foi, sem davida, uma ajuda muito gran-
de para Juliana, proclamado imperador por deus soldados em Lut6cia, que
seu primo Consti,ncio ll morresse de peste antes do choque dos doin ex6r-
citos, evitando, assim, o desgaste de uma guerra civil.

Tamb6m nos parece ser clara o surgimento de um sentimento de
lealdade mongrquica, apesar de uma s6rie de transtornos. A melhor prova
disso 6 que, apesar de toda a car6ncia militar e politica, os 6ilhos de Teo-
d6sio I morreram de monte natural. Paulatinamente, vai-se instalando
nas vastas regimes imperiais um respeito a parpura. Por este motivo, nio
podemos considerar completamente ineficazes os esforgos das dinastias do
Baixo Imp6rio para regularizar a transmissio de poder.

A16m dos problemas militares e politicos, encontramos, num mesmo
navel de imports.ncaa, o religioso.

1.3. Elementos da Hist6ria Religiosa

Depots da grande perseguigao do s6culo 111, encerrada no ano de
260, o cristianismo paisa a gozar de uma paz externa de aproximadamen-
te quarenta anon, da qual tirou grande proveito.

Elsa suposta tranqtiilidade vai acabar durante o governo de Diocle-
ciano, que organizaria a dltima grande perseguigao. Uma mudanga brus-
ca, acerca da qual a maioria dos historiadores tem sua explicagao pessoal
Mas, homo nio 6 o nosso objetivo discutir as vgrias correntes que analisa-
ram este periodo, ficaremos com a tradigao crista, segundo a qual Diode.
ciano cedeu is insist6ncias de seu genro e Cesar, Ga16rio.:'

SILVA, Gilvan Ventura da. eno das Usuroac6es no
!]/ S6culo In: PHOENIX -- Laborat6rio de Hist6ria Antiga - UFRJ. Rio de Janei-
ro: bette Letras, 1995

LACTANCIO. : Ed. J. Moreau, 1954, p. 32.
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Atrav6s dos relatos de Lactancio, podemos dividir elsa perseguigao
em tr6s etapas: depuragao no pa15.cio, no ex6rcito e nas fung6es adminis-
trativas= e. flnalmente, afastamento de todos os funcionfrios graduados
que se recusavam a praticar o sacrifTcio aos deuses. Pris a meta da te-
trarquia era um retorno aos bong tempos do Principado, a comegar pelo
cults religioso. Depois vieral)i os editor. Quatro deles sucederam-se, no
decorrer do ano de 303 e no inicio de 304, cada um assinalando, em rela-
gao ao precedence, um agravamento. E, por altimo, a atribuig5.o aos cds
t5.os do inc6ndio do palacio imperial de Nicom6dia, por ocasiio de uma
estada na cidade de Diocleciano e Ga16rio. Como acontecera meio s6culo
antes, todos os cidadios do imp6rio foram obrigados a realizar os sacrifT-
cios, sob pena de condenag6es a monte na fogueira.

A tradigao crist5. considera elsa perseguigao como mais violenta e
cruel do que as anteriores. Dodds, na sua obra
una Enoca Auaustig:::, n5.o concorda com etta opiniao. Para ele, tanto a
brutalidade quanto a duragao dependiam muito da regiao do imp6rio a
que estivermos nos referindo. Na parte de Constincio Cloro, Gflia e Bre-
tanha, as pessoas foram poupadas e os bens s6 forum atingidos no minimo
exigido polo respeito para com a autoridade do Augusto mais importante;
ocorreram tamb6m cason em que os magistrados obrigavam os cristaos,
amarrados a cavalos, a entrarem nos templos e fazerem o juramento, pa-
ra logo depois liberty-1os.:: No resto do Ocidente a perseguiga.o foi violen-
ta, mas breve, porque Maximiano, o outro Augusto, abdicou em 305, jun-
tamente com Diocleciano, pois existia um acordo entre os tetrarcas de
que, ap6s vinte anon de governo, ambos se afastariam de suns fung6es
Mas, no Oriente ir6. se prolongar at6 a vit6ria de Constantine sabre Lici-
nio. em 324. Entre os anon de 313 a 320, por6m, ficou interrompida.

Essay variag6es da politica religiosa foram dirigidas ao mesmo
tempo pda paixao e pelo calculo, que se refletem nas diversas moedas,
demonstrando que a atuagao do cristianismo era sentida e passava a ser
incorporada, durante esse longs periodo. O Ifbaro cristg.o de Constantino

DODDS, E. R. . Madrid: Cristian
dad, 975, p. 55

. P.101
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aparece tanto nas moedas de seu filho e sucessor, Const6.ncio 11, como na
de outros imperadores, como Joviano e Valentiniano 1, acompanhadas da
legenda, contida no reverso, FEL TEMP REPARATIO, ou sega, um res-
surgimento da grandeza romana atrav6s do baluarte cristio (cats.logo p.

Notamos tamb6m o reaparecimento, muito maid tarde, dessa influ-
6ncia nas moedas cunhadas durante o reinado de dom Manuel 1 (1469-
1521), rei de Portugal. Nas pegas aparece o simbolo cristio de Constanti-
ne, uma letra X, virada transversalmente e cuba ponta superior era inflec-
tida (presente no Zabar m imperial de Const&ncio: P), acompanhado da
Ruse: IN HOC SlaNG VINCES (POR ESTE FINAL VEmCERAS)

E importance ressaltar que os sjmbolos cristg.os surgem nas moedas
de Constantine, a parter do ano de 315, e os pagaos desaparecem em 323,
reaparecendo novamente durante o governo de Juliano, para desaparece-
rem novamente apes a sua morte. Sob este altimo, ocorrem algumas mu-
dangas. O touro, silmbolo pagao do sacriflcio, pronto para ser imolado,
substitui o Ifbaro crist5.o.

Nio 6 nossa intengao analisar os fatores que fortaleceram a conver-
sio de Constantine, se foia revelagao divina que nos narram os historia
doren cristaos, diante da ponte Milvia, ao norte de Roma, a espera do e-
x6rcito de Max6ncio, ou simplesmente um frio cflculo de oportunismo po-
litico. Mas o que devemos deixar claro 6 que a tolerancia, heranga de seu
pai Constfncio Cloro, para muitos chefes 6 a Qnica solugao. Mesmo Ga16-
rio, irredutivel adversfrio do cristianismo, aceitou este ponto de vista.
Alguns dias antes de sua monte, gravemente enfermo, na primavera de
311, publicou o Edito de Tolera.ncia, reconhecendo o malogro da persegui-
€lao. Tal edith nunca foi ab-rogado

No initio de 313, antes de entrar em campanha contra Maximino
Data, que nio era favorgvel a tolerfncia aos crist5.os no Oriente, Licinio
encontrou-se com Constantino, ja senhor do Ocidente, em Milio. Dessas
confer6ncias resultaram, ao menos, algumas instrug6es, is quais podemos
mantel, por convengao, o nome tradicional de Edito de Mila.o.

Apes derrotar Licinio que, por sua vez, tornara-se perseguidor, em
324, Constantino procurando tranqtiilizar os pagaos do Oriente, rea$r-
mou a tolerfncia religiosa. Eus6bio de Cesar6a, em sua obra .Z)e Vlfcz

115)
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Co/zsfantfnf, a16m de mudar a sua opiniao sobre Lid.nio, pris, antes dessa
perseguigao promovida pelo entio senhor do Oriente, o havia elogiado em
deus escritos, sublinha esta politica constantiniana

Seria exagero falarmos de uma perseguigg.o ao paganismo, mas
Constantino proibiu certos sacriflcios. O domingo tornou-se o dia de re-
pouso legal, interditando-se a realizaga.o de qualquer ato oficial, exceto a
alforria de escravos. Os bispos conseguem o direito de jurisdigao sobre os
n)embros do clero, e sua arbitragem foi reconhecida como inapelavel para
os processor avis entry os leigos. Existe um desqjo de fazer da lgrda um
organismo oficial, de associg-la a, vida e ao funcionamento do Estado.

O paganismo, entretanto, ainda conservava posig6es muito s61idas.
Em sua grande maioria, o ex6rcito ainda Ihe era feel. Geralmente, os
'mist6rios de Mitra", um dos mats importantes cultos de mist6rios, que
prometia a imortalidade aos iniciados, Cram adotados pelos soldados.
Tanto que Juliano, quando foi iniciado nestes mist6rios por Mgximo de
Efbso, se faz aconipanhar por dais membros da sua escolta que respeitas-
sem e acreditassem em tal culto. Na ocasiao, o futuro imperador ainda
estava sob o metro de Const&ncio. Grande parte dos intelectuais com um
cerro renome eram pagaos, homo Libs.nio, quito requisitado por alunos
pagans(Juliana), coma tamb6m por cristaos(Greg6rio de Nissa, Greg6rio
Nazianzo, Joio Cris6stomo). E, principalmente em Roma, eram tamb6m
pages as antigas familias senatoriais, de riqueza considergvel e que for.
neciam importantes funcionfrios ao imp6rio. Apesar disco, salvo alguns
breves interladios, a autoridade, a partir de Constantino, sempre esteve
nas mios dos cristios. Momigliano acrescenta, ainda, que a tentativa de
renascimento pagao chegou garde, e desapareceu quito rapidamente para
que tivesse 6xito;

Alguns imperadores voltaram a id6ia de toler5.ncia. Valentiniano I
e seu irmio Valente proclamaram-na numa lei de 364, renovando-a sese
anon maid garde. Nesse cano, o imperador ainda mant6m o titulo de sumo-

EUSEBIUS PAMPHILI,Bispo de Cesar6a. De Vil;BfQp$!4pliipi:. V. 7. Lib. I
Leipzig: Texts da edigao 1. A. Heikel, 1902, p. 21

MOMIGLIANO, Arnaldo. $gggLdLSfQri&d©ll&Religione Romana. Studie lezi

oni 1983-1986. A aura de Riccardo di Donato. Brescia: Morcelliana, 1988, p. 79.
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pontifce, numa tentativa de melhor vigiar e controlar o paganismo. Teo-
d6sio foio primeiro que nio o assumiu, por ocasi5.o de seu advento, afir-
mando assim a separagao entre o Estado e aquilo que Maximino Daia e
Juliano haviam procurado organizer como lgrda page., dotada de uma
hierarquia sacerdotal. Ja Constg.ncio ll mandara retirar da gala das ses-
s6es do senado romano o altar colorado diante da estftua da Vit6ria, no

qual os senadores pagaos queimavam alguns graos de incense; Juliano o
havia restabelecido, mas voltou a desaparecer em 382 e, a despeito de i-
n6meros protestor, s6 ida reaparecer, de maneira efemera, no tempo, de
Eugenio (392-394). Apesar disco, o simbolo da Vit6ria, uma mulher dada
e, em alguns cason, de dorso nu, foi muito representado nas pegas de vf-
rios imperadores, tanto cristaos, coco Constancio, quanto page.os, como
Juliano (catalogo p. 76).

O grande volpe dado no paganismo foio estrangulamento econ6mi-
co, por meir de confiscos, interdiga.o de sacrificar, de consultar orfculos,
de visitar templos, ou deja, do que Ihe proporcionava rendimentos ocasio-
nais. Aliado a promulgag6es de leis violentas e precisas, como a de 356,
na qual era proibido, sob pena de morte, celebrar sacriacios, adorar os
idolos, entrar nos temples. Mas coube a Teod6sio, em 392, promulgar uma

lei que, finalmente aplicada com rigor, continha minuciosas especifica-
g6es, atingindo com pesadas multas os recalcitrantes e os funciongrios
negligentes, proibindo qualquer ato do culto, embora nio sangrento,
mesmo no interior das casas e propriedades privadas. Assim sendo, o ja

alquebrado paganismo irf desaparecer, praticamente, nos s6culos vindou-

Com o apoio do bravo secular, a lgreja tratou de eliminar os seus
inimigos internos, os her6ticos. Para isto, foram realizados vfrios conci-
lios. desde o reinado de Constantino numa tentative de definir uma ideo-

logia a ser seguida. Neles, a intervengao do imperador em defesa de um
ou outdo bispo era comum. Podemos citar, por exemplo, o antagonismo
existente entre os irmios Constancio, ariano, e Constante, defensor do
Credo de Nic6ia. Com a morte deste, Constfncio imp6e a sua vontade nos
Concilios de Arles (353) e Mi15,o (355), condenando os nicenianos de Ata.

ros
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Podemos dividir elsa querela em dais grander grupos: o dos niceni-
anos, ou homoiousianos, que acreditavam na consubstancialidade entry
paie filho; e os arianos, partidarios da doutrina defendida por Ado, que,
por sua vez, dividiam-se em tr6s grupos: os moderados ou homoiousianos,
que acreditavam numa similitude substancial, os homeos, segundo os
quaid nio existia similitude substancial; mas today tinham em comum, a
diminuig5.o da divindade de Jesus Cristo. Ja os radicais ou anomeos, indo.
retamente, negavam a divindade de Crisco. Juliano, numa tentativa de
enfraquecer o cristianismo, irf chamar os nicenianos exilados por Cons-
ta.ncio, restituindo deus antigos bispados. A esperanga do rei-fi16sofo era
que as discuss6es recomegassem, desestruturando os gaZfZeus. Ambr6sio,
bispo de Milio no governo de Teod6sio, ida atrair os arianos moderados
para o Credo de Nic6ia.

Concordamos com R6mondon, o qual afirma que desde o Concilio de
Sirmio (351), ocorrera uma anarquia teo16gica:s; o que, mica bem claro a-
trav6s da citagao de Hilfrio de Poitiers, contemporaneo dos fatos, niceni-
ano exilado por Constancio, ao dar a sua visio gerd das controv6rsias:
:dada ano, coda m6s, dames uma nova definig5.o da fe"'

Assim, associando-se a lgrqa, o Estado penetrou nas querelas reli-
giosas e a Hist6ria do s6culo IV mostra uma sociedade que, submetida a
essen acontecimentos, aumentou as perturbag6es que agitavam o imp6rio.

1.4- Elementos de Hist6ria Financeira(com 6nfase no fatter monetgrio)

Nio 6 o nosso objetivo analisarmos o processo da circulagao monetf
ria do quarto s6culo. Pois, como se trata de uma monografia, ngo haveria
tempo vifvel para tal trabalho, sendo assim desaconselhado polo prof./dr.
Ciro Flamarion e pda prof#dra. Maria Beatriz Florenzano. Por ipso ficare-
mos retidos a uma pequena introdugao da vida financeira do periodo. Pre-

REMONDON, Roger. - enaif:., p. 79.
AMMIANO MARCELLINO. Delle G erie.4ei:Bong!!!:: Tradotto per M. Remigio

Fiorentino. Venetia: Apresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1550, p. 281.
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tendemos, em uma outra oportunidade, dedicar-nos essencialmente ao es-
tudo do montante monetgrio em curio no s6culo IV, algo, em nossa opiniao,
de puma importancia para compreensao do Baixo Imp6rio.

Durante boa parte do s6culo 111, principalmente na 6poca do gover-
no de Aureliano(270-275), hf uma tentativa de restabelecer as $1nangas e
o equilibrio econ6mico. As oficinas de cunhagem, para facilitar a circula-
gao das moedas, s&o multiplicadas. Mas, logo que sio fechadas para que
se faga uma redistribuig5.o do manancial monetario, ha revoltas. Para
regularizar a situagao s6 se admite a moeda emitida pelo Estado, supri-
mindo o direito do Senado de 6lscalizar etta produgao. A alta dos pregos
eleva-se a 1000%. Os cidadios recusam-se a aceitar essay novak medidas,
tanto que uma sublevagao irf explodir, em Roma no ano 273, na qual os
trabalhadores da Casa da Moeda (77zonetarff), apoiados pdas camadas

inferiores da populagao, matam cerca de 7000 soldados das forgas de re-
pressao.

Numb tentativa de restabelecer o porter da econonlia romana, Dioclecia
no realiza, ou pelo menos tenta faze-1o, uma refom)a econ6mico-administrativa.

A16m de emit;it moedas de ours e prata, coloca em circulagao pegas divisiongrias

de bronze, com tenuissimo inv61ucro de prata, que servem para as operag6es
quotidianas, conhecidas coma joZZls. Em 301, o$ tetrarcas tentaram atrav6s de

llm. ediko, Edictum Diocletiani et Cottegarum de pYetiis rerun uermlium" , au.
Edito Mgximo de Pregos, restabelecer a economic do Imp6rio.

Tamb6m nesse periods as casas de cunhagem sio ampliadas, a fim
de satisfazer as obrigag6es da tetrarquia e as necessidades do com6rcio:
obras pablicas, aumento do efetivo militar e civil. Para isso, novak pegas
come(lam a circular com letras, na parte inferior do reoerso da moeda, co-
nhecida por exerpo. Quando visivel, podemos identificar o nome (esp6cie
de sigla) do local da cunhagem. Vdamos o quadro a seguir:

DESSAU, Hermannus (Ed.). Inscriptiones Latinae Selectae. v. 1. Berolini: Wid.
mannos, 1892, p. 58.
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SIGLA
CONGA, CONS, CONST,
CONSP, CONSPB,

TSA. final SR, SMTS, TES
TQR

RQE, RQT, nQX,
Rq:T, RAQ,VRB. KOnQ,
VKB. Kohl.Q, VXB. ROM, R'yS
SMKR ou SMKI'. SMNEu,
SAAB, SMAKA
SMANAI. SMANEI. SMANTH
SMANB. 'SMANH. SMANS, NA
SMAN

SMALL, SMALA, ALE, ALEA
SMHA

SMNE, SMNI, SAMNA

AKLQ, PAIL, PEON, SOON, PAR
TRS, TRP
BSISZ. ELIN. ASI. ASSIS,
BSISG

AQP*;

LOCAL

Constantinopla

Tessa16nica

Roma

Cizico

Antioquia

Alexandria

Herfclea

Nicom6dia

Arles

Treves

Siscia

Aqui16ia

Tanto DepeyTot, homo Mendes, estabelecem um maps dos ateliers
monetfrios romanos espalhados pdas diversas regimes imp6rio." Ver o
mapa a seguir=

'' MENDES, Norma Musco. Sistema PoZftfco do /mpdrfo .Romano.. um modelo de
coZapso. Rio de Janeiro, DP&A, 2002, p. 163.
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Mapa 2: Centros de emissio de moedas
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Durante a tetrarquia, mats especificamente no governs do Hlerci-
leo Maximiano, irg ser cunhada uma nova pena chamada de votiva, pois
em seu exergo vem a seguinte inscrigao: VOT XX MVLT XXX, que signi-
fica, uotaznos por ufnfe a/zos, depots .por /nail frfnfcz amos. Na legenda,
uma cocoa de louros cerca o voto. Estes votes expressavam uma esp6cie
de confianga, de fidelidade do povo ao seu governante. Posteriormente,
outros imperadores, Consti.ncio 11, Juliano, Joviano, Valentiniano 1, cu-
nharam moedas com a mesma legenda ou derivadas, como VOT XXX
MVLTIS XXXX ou VOT XX SIC XXX. (catalogo p. 109)

Na era constantiniana, permaneceram os mesmos problemas. De-

pois da derrota de Licinio, Constantino apoderou-se dos tesouros do anti-
go rival, mas, doin anon maid tarde, a maior parte das casas monetgrias
fundadas por Diocleciano eram fechadas. Em 332, gragas ao connlsco dos
bens dos templos, foi possivel reabri-las. Mas Constantino foi obrigado a
realizar uma "reforma monetg.ria", baixando o peso do aurez/s, a fim de
emitir o soZfcZus, e em 324, o /nfZfarense, de prata, que poderia chegar ao
valor de 1/12 do soZfdus aureus. Quanto a massa em circulagao, 6 consti-
tuida por esp6cies de cobre e bronze, de peso vari6vel. Tal medida foi de
tamanha imports.ncia que Brown faz uma alusio ao soZfdzzs como o "d6-
lar" da Idade Media

Na administragao, o ministro do tesouro real, o raffonaZfs, cedeu
lugar ao conde das liberalidades sagradas; e o .procurator rei .prfuatae ao
conde dos bens privados, na organizag5.o dos bens e da fortuna do principe
para que revertessem as rendas do agar pubZfcus, dos dominios conflsca-
dos, das terras municipais e os recursos dos temples.

De fato, a poll.tica constantiniana de grander despesas nio podia
fazer parar a inflagao, tanto maid que as liberalidades, homo o forneci-
mento do pao, que a principio era gratuity, passando, em seguida, a um
prego reduzido, bem como as distribuig6es de azeite e de carne de porch,
aumentaram, a medida que sio ampliadas as fronteiras imperiais. S6 no
s6culo IV sio distribuidas quatro mil rag6es de carne de porno por dia.
Etta assist6ncia social custava caro

BROWN, Peter. - e2,flE:, p. 27
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A partilha do imp6rio entre os filhos e sobrinhos de Constantino, as
agitag6es consecutivas a usurpaga.o de Magnencio, as inquietag6es susci-
tadas por disseng6es religiosas, a subida ao poder de Juliana, nio trazem
qualquer solugao. Sobrecarregara-se com pesados encargos o funciona-
mento do servigo de correio, que transportava os bispos aos diversos conci-
lios, implicando em despesas incontrolfveis. Durante o governo de Cons-
tg.ncio ll e Constante foram colocadas em circulagao novak moedas, a
/?zaiorina e o ce/zte/zfonaZfs, maid pesadas do que as de Constantino, mas
tinha fido preciso desvaloriz6.-las. Juliana restitui-lhes o seu peso primi-
tive. mas o efeito n5.o durou muito.

Valentiniano 1, em conseqti6ncia das guerras que n5.o param, v6-se
em apuros de dinheiro. Comega a exigir o pagamento em ouro das contri-
buig6es e taxas devidas ao Estado e a concessao, em tr6s prestag6es, para
o imposto da anona (imposto direto, em esp6cie, arrecadado nas provin-
cial). Restabelece o controle estatal sabre as minas, cuba exploragao Cons-
tantino tornara livre. Precede a confiscag6es em massa dos bens privados
e s6 deixa is cidades um tergo dos deus rendimentos. De acordo com Si-
maco", chega at6 a emitir moedas salsas.

" SIMACO. Enistolarum. Symmachi praefectivrbi libri 11. Pe Ambrosii Enistolae
!D: Svmmachum. Epistolarum Magni turci ad uarias gentes fiber unum, a Laudino
Equite Hierosolymitano lathe redditus. Basilae: Froben, 1549, p. 243.
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As moedas de ConstA.ncio ll no acervo do MINN

1. 0 acervo

1.1- 0rigem

As 259 moedas do Imperador Const$.ncio ll que constituem o objeto
do catalogo que elaboramos, pertencem ao acervo do MHN e, por ipso,
nossa anflise sera. centrada nests documentagao.

A origem da coleg5.o 6 um tanto obscura. O corpo t6cnico do museu
acredita que a maior parte das pegas foi legado, em 1921, da grande cole-
ga.o reunida pelo comendador Antonio Pedro de Andrade a. Biblioteca Na-
cional, onde o seu antigo diretor, Ramiz Galvao, desde 1880 havia come-
gado a formar o que maid tarde vida a ser a "colegao oficial brasileira

Antonio Pedro reuniu uma colegao de 13.941 moedas e medalhas

que compreende, entre outros nicleos expressivos, 4.559 moedas e 2.054
medalhas portuguesas e 4.420 moedas da Antigtiidade

E tamb6m poss:ivel que alguns exemplares sedan precedentes das
coleg6es da familia imperial, legadas pele imperador D. Pedro ll ao Mu-
seu Nacional em 1891 e incorporadas pda Biblioteca Nacional em 1896"

Em 1922, quando o Museu Hist6rico Nacional foi criado, o decreto
que o instituiu tamb6m determinou que o acervo numismftico existente
na Biblioteca Nacional - assim como em outras instituig6es como o Arqui-
vo Nacional e a Casa da Moeda -- fosse para ali transferido. No nlomento
em que se efetivou a cessa.o, a colega.o total ultrapassava as 48 mil pegas.
Hoje ela chega a aproximadamente 109 mil.

1.2 - Simbolos Moneti,rios

VIEIRA, Rejane Maria Lobe. Q2,flf:, p. 23
Idem, lbidem -- en:CIL p. 23.
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1.2 - Simbolos Monetfrios

O homem, durante a sua passagem pelo planeta, desenvolveu di-
versas formal simb61icas, tanto artisticas quanto lingtiisticas, expressas
pda sua consci6ncia. A respeito, e ao tocante ao nosso tema, podemos a-
6irmar que "...os simbolos politicos sio definidos homo simbolos que fun-
cionam at6 um ponto significativo na prftica do poder"".

As praticas do poder e deus simbolismos atuam, de uma ma-
neira direta ou nao, atrav6s de quest6es ideo16gicas. E, em toda a socie-
dade, atrav6s das id6ias da clause dominante, predominam, oralmente ou
atrav6s da escrita. Cardoso diz que "...6 de especial interesse e bem escla-
recedor o estudo dos mecanismos que asseguram e reproduzem a hege-
monia ideo16gica.

Os simbolos que habitam a Numismgtica estio dotados sempre de
uma clara organizagao hieroglifica, pris procedem do fato de que essay
imagens difundidas se articulam sempre com o idioms figurado, no qual o
poder se expressa secularmente. Trata-se, segundo de la Flog, do surgi-
mento de representag6es de aguias, le6es, homo tamb6m de torres, cru-
zes:s, da fenix, de imperadores ou de personagens pertencentes a uma eli-
te politico-econ6mica, que representam a 6rbita de agro do poder, chegan-
do ao ponto em que a Numismftica pods ser definida "homo um monu-
mento oficial a servigo do Estado"". Lembramos ainda que, como aHlrma
Cassirer, "...em lugar de definir o homem homo um animal ratio/faze, de-
verilamos deHini-lo coma um animal sy7nboZfcum."::

A moeda, homo documento, pode informar sobre os mats variados
aspectos de uma sociedade. Tanto politico e estatal, homo juridico, religio-
so, mito16gico, est6tico.

)2

DICIONARIO DE CIENCIAS SOCIALS. 2A. ed. Rio de Janeiro: Editora da
Fundagao GetQlio Vargas, 1987, p. 1115

CARDOSO. Ciro Flamarion S. e PEREZ BRIGNOLI. Hector. Os Mdfodos da .Ifs.
tciria. 2a. ed. Tradugao de Joie Maia. Rio de Janeiro: Editora Grad, 1979, p. 397.
" FLOR, Fernando de la. EmZ)Zenzas Z,ectu/'as de Za .imager S£mb6Zfca. Madrid:
Alianga Editorial, 1995, p. 183.
" Idem lbiden - op. cft, p.186
:' CASSIRER, E. AnfropoZogfa FfZos(5/Zca. .Ensafo soZ)re o .27onzem. Sio Paulo: Mes
tre Jou, ].977, p.70.
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Sem d6vida alguma 6 o terreno das id6ias politicas e a propagan-
da onde 6 maid fecundo o servigo da Numismgtica a H.ist6

ria...[Devemos] ref]etir sobre a significagao da moeda no mundo an-
tigo, num mundo onde nio existiam meios de informagao compara-
veis aos nossos, onde o analfabetismo se estendia a numerosas ca-
madas da populagao. A moeda 6 um objeto palp6vel, objeto que able

today as portas e proporciona bem ester. Nela pode-se contemplar a
eflgie do soberano, enquanto os reversos mostram suas virtudes e a

prosperidade da 6poca: FeZfcftas Temporum, .Restlfuf£o Orbfs Vlcfo.
ria e .Pax Azzgzzsta... sio slogans, propaganda

Samaran tamb6m descreve a importancia da Numismatica, tanto
econ6mica e socio16gica quanto est6tica. Para into, realiza uma anflise dos
typos monetfrios e da paleografia romana, destacando a originalidade da
id6ia da fortuna: , representada no reverse de vgrias pegas. O pr6prio
termo denfec. denaro, dfnero, dinar, d'bryant, sio derivag6es de argo/zfzzs,
moeda de plata cunhada no vasto Imp6rio Romano.

Denis Dondis aairma que, para os analfabetos, a linguagem falada,
a imagem e o simbolo continuam sendo os principals meios de comunica-
g5.o. E dentre des apenas o visual pode ser mantido em qualquer circuns
tfncia prgtica.

ipso 6 tio verdadeiro como tem fido ao longo da Hist6ria. Na Ida-
de Media e no Renascimento, o artista servia a lgrqja homo propa-
gandista...O comunicador visual tem servido ao imperador e ao co-
missgrio do povo...a comunicagao pict6rica dirigida aos grupos de
baixo indice de alfabetizagao, se pretende ser eficaz, deve ser sim
pies e realista

Pascal Arnaud destaca que nas moedas da Antigtiidade Clg.ssica:
gregas e romanas, o anverso 6 a parte hierarquicamente maid importan

" ROLDAN HERVE.S, J. M. .Introducc£6n a Za .Hlstorfcz Antigua. Madrid: Edicio-
nes lstmo, 1975, p. 166.

SAMARAN, Charles. .L'Hfstofre ef ses Methodes. Paris: Librairie Gallimard.
1961, p. 328.

DONDIS, Donis. Sintaxe da jinauaeem Visual. Tradugao de Jefferson Luis
Camargo. 2'ed. Sio Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 184.
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te ':, pris nele 6 encontrado a efigie de quem ordenou sua cunhagem, jun-
tamente com o titulo, no cano romano, de DIVVS ou AIVG. Uma esp6cie de
retrato dos deus chefes, emitido pelo Estado. Em materia de tipologia mo-
netgria. sg.o consideradas como retratos today as imagens que pretendem

representar seus lideres ou "humanos concretos", na sua qualidade de
pessoas individuais, quer assumam aspectos realistas, quer, pelo contrf-
rio, correspondam a interpretag6es idealizadas ou quase simb61icas. Tan-
to Arnaud como Gomes Marques as de$1nem como verdadeiros retratos,
embora possam existir maltiplos desvios da realidade. Mesmo assim, tra-
ta-se de argo bem diferente da Idade Media, quando, brando poucas exce-
g6es, n5.o existiam preocupag6es evidentes de semelhanga com as indivi-
dualidades representadas

Essen retratos monetgrios contam-nos muito, por exemplo, sobre as
mulheres da familia imperial. Segundo Orlandoni, era a forma mais co-
mum de propaganda::. Consistia em escolher uma imaged para as mu-
Iheres da casa imperial que fosse condizente com o papel desempenhado
pdas mulheres em gerd na sociedade romana, incluindo as imperatrizes,
ou as pr6ximas a das, nos cultos do Estado. Era comum o imperador as-
sociar-se i.s suas esposas nas representag6es das cunhagens monetfrias

O cults da virtude (ufrtzzs), que significa coragem, representada por
uma imagem masculina, merece uma anflise maid detalhada pois, a16m
das inscrig6es nas moedas, pode ser rastreado na literatura. Como ins-
trumento de propaganda imperial, ajuda a definir a natureza de um de-
terminado governo e a compreender a ideologia do imperador como o cen-
tro da concepgg.o de um universo organizado

Segundo Mendes, sio estas concepg6es ideo16gicas, constituindo
uma esp6cie de direito divino, do governante, de influ6ncia persa, no qual
ocorre uma aproximagao com a divindade':. Tudo o que rodeava os impe-
radores, pagaos como Juliano ou cristios homo Constincio 11, era conside-
rado sagrado. Nas numfrias cunhadas no periodo, nota-se na eflgie a au-

ARNAUD, Pascal. .Le Commenfalre de Documenzrs en B'fstolre ancienne. Paris:

Bella Sup])ONpM=io. /mitazfori! d! Morzefe Romane !n Brnze emesse fra iZ /Ved
V secoZo. Rinvenute negli scavi archeologici in Valle d'Aorta. Ermanno A. Arslan
Studia Dicata. V. 2. Milan: Edizioni Ennerre, 1991, p.167

MENDES, Norma. Op. cit., p. 124
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r6ola cingindo a cabega do governante. Ocorre uma exaltagao ou, at6
mesmo, uma legitimagao do poder real

Essas representag6es sio comumente aleg6ricas ou simb61icas e a
mensagem que transmitem vai, quase sempre, a16m dos tragos visiveis.
Encontram-se com freqti6ncia, nessas moedas, nodes de cidades, parses,
festivais, monumentos famosos, divindades, membros de uma fame.lia,
que auxiliam na interpretagao do seu significado e sentido.

Tratava-se de uma exposigao de id6ias, uma composigao de emble-
mas, homo o barrete 6ilgio que tem o significado de liberdade, a cornuc6-
pia que remete a abundancia, e a conc6rdia representa a unis.o dos esfor-
gos. Em alguns cason tamb6m sio representadas por maas estreitadas
Outras coberturas, coco o v6u, que pods indicar mod6stia ou viuvez, bar-
retes e elmos, indicando campanhas militares, a ornamentagao com a
cocoa de louros (laureadas), que tendem a assimilar aqueles que as le-
vam a. divindade, tamb6m sio comuns nas representag6es monetfrias.

Devemos deixar claro que qualquer sistema de simbolos 6 uma in-
vengao do homem. Os sistemas simb61icos que chamamos de linguagens
sio inveng6es ou re6inamentos do que foram, em outros tempos, percep-
g6es do objeto dentro de uma mentalidade despdada de imagens, tornan-
do a linguagem visual universal. Dondis ainda acrescenta que:

;Enquanto meio de comunicagao visual impregnado de informagao
de significado universal, o simbolo nio exists apenas na linguagem.
Seu uso 6 muito mats abrangente. O simbolo deve ser simples e re-
ferir-se a um grupo, id6ia, atividade comercial, instituigao ou parti-
do politico..."'

A impressao iconogra6ica das moedas, deixando-se de lado as ins-
crig6es, revela $1guras diversas: animals, vegetais, bras6es, objetos, edifi.
cios e emblemas maid ou menos estilizados. Geralmente, estas figuras
referem-se ao local de cunhagem e a. respectiva autoridade, designada de
um modo clare para os deus contemporaneos por uma ngura, uma atitu-
de, ou atributos cujos signincados hoje muitas vezes nos escapam

DONDIS, Donis..Op. ff!,.D. 93
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1.3 - Emiss6es Monetirias

O acervo de Constfncio ll no MHN 6 um dos maiores de toda a co-
legao referente is moedas romanas. Apesar de constar de menos pegas
que o de Augusto, consegue igualar, em quantidade e qualidade, a do pai,
Constantino. Os outros imperadores do s6culo IV ligam-se a uma quanti-
dade bem inferior de pegas monetfrias.

A partir do catalogs, que 6 o n6cleo delta dissertagg.o, decidimos
estabelecer uma tipologia de typos e subtipos monetarios, com base no re-
verso das cunhagens, para tal procedendo de uma anglise dimples de con-
te6do do corpus documental.

Segundo Depeyrot, alguns historiadores antigos, homo Amiano
Marcelino, consideram que o reinado de ConstA.ncio foi uma 6poca em que
ocorreu um grande aumento dos impostor, processo este em que nem as
provincial que ja tinham contribuido em outras ocasi6es haviam sido es-
quecidas. As inimeras guerras relaciona-se o aumento da pressao fiscal,
homo tamb6m o aumento das emiss6es monetfrias para pagar as tropas,
podendo o Estado dispor de todo o ouro das minas; em 361, deu-se a arre-
cadagao de um imposto especial para a luta contra Juliano.

Ja em outros testemunhos, como o de Eutr6pio, ConstAncio ll aparece
como um bom administrador que veda pelos interesses dos contribuintes,
um governante eminente, que administra com prud6ncia o dinheiro dos
provinciais e particulates, muito sensivel aos interesses do cisco, mas que
preferia ver as riquezas p6blicas antes em mios particulares do que guar-
dadas em um cofre:', sendo at6 comparado ao pai como administrador.

Amboy os testemunhos sg.o inexatos e parecem incompatjveis. O au
mento da pressao fiscal e as causes das guerras desmentem o que disse Eu-
tr6pio. Parece mats plausivel admitir 6 que a pressao tenha sido mats bren-
da durante o reinado de Constfncio do que dos deus sucessores, apesar dos
bruscos aumentos por ocasiio das guerras, como o requerimento $scal de 3
de fevereiro de 339, reladonado diretamente com o conflito contra os persas".

" DEPEYROT, Georges. Crisis e /n/Zac£6n entry Za .Antfg#edad y Za .Edad Media
Barcelona: Critics / Grijalbo Mondadori, 1996, p. 71

DEPEYROT, Georges. Op. Clf., p. 72.
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Certamente, as guerras e as mobilizag6es, tanto militares quanto
econ6micas, aumentaram a necessidade do Estado emitir moedas. coma
demonstra o imposto excepcional de 361. Devemos acrescentar que os 61-
timos anon de governs de Constg.ncio se caracterizaram por uma acelera-
gao da produgao monetgria em ouro, conforme o autor an6nimo citado por
Mazzarinos7, e forte aumento dos pregos

Quanto ao aumento das emiss6es monetgrias, Florenzano afirma
que a guerra 6 um favor que estimula a produgao de moedas, na medida
que estas podem vir a agilizar a economia, facilitando a efetivagao de
muitos pagamentos, bem como, tamb6m, a confecga.o de armamentos;;.

Mendes tamb6m associa as despesas militares a um significativo
aumento das amoedag6es, tornando-as mats abundantes e continues, che-
gando ao panto de ocorrer uma regionalizagao dos sistemas de cunhagem
durante a tetrarquia, enquanto, no Alto Imp6rio, a fabricagao era centra-
lizada nas cidades de Roma e Lido:s.

A16m disso, no acervo do MHN, podemos acrescentar que ocorre um
signiHicativo aumento nas cunhagens em que, no reverso das pegas, vem
representada uma dena de batalha (catalogo p. 73), uma construgao mili-
tar (catalogo p. 59), ou este presente um simbolo da Vit6ria (catalogo p.
78). Demonstram o interesse estatal em divulgar uma propaganda que
a6irma sucessivos sucessos contra os inimigos do Imp6rio

No catalogo organizado pelos alunos do "Programa de Hist6ria da
Arte e Arquitetura" da Brown University, Estados Unidos, anlrma-se que
as inovag6es maid profundas nas emiss6es de Constg.ncio ll foram expres-
sas na cunhagem em ouro", nio ocorrendo, segundo des, grander mudan-
gas na cunhagem de Constfncio ll durante a primeira metade de seu rei-

MAZZARINO, Santo. O .Ffm do Mzzndo Antlgo. Tradugao de Pier Luigi Cabra
Sio Paulo: Editors Martins Fontes, 1991, p. 53.
" FLORENZANO, Maria Beatriz Borba. Czznhagens e Cfrczz]afdo ]Wonetdrfa na
Magna Grdcfa e SfcfZla aura/zte a expedfgdo de Piero (280-272 a.O.J. Sio Paulo
sese de Doutoramento apresentada no Departamento de Ci6ncias Sociais da Fa-
culdade de FilosoHia, Letras e Ci6ncias Humanas da Universidade de Sio Paulo.
1986, P. 222.

MENDES, Norma. Op. C€!:: p. 141
WINKED, Rolf (Orientagao). .Retratos e p'ropaganda. .Z;'aces de Roma: Brasilia

Divisio de Impressao e Publicag6es do Banco Central do Brasil, s/d, p. 53

41



Ct&ttdio Cartalt

nado. Este amoedagao reiterou os estilos e temps principais de seu pai,
Constantine. Antes da cunhagem delta moeda (soZfdzzsy:, o tips de busto
comum era o de per$il (catalogo p. 91). Nesse momento, o busto frontal
inicia uma nova era de representagg.o da eflgie imperial. Foi extinto antes
do final do reinado de Constfncio 11, mas voltou a ser usado em reinados
posteriores

Etta pena foi cunhada em Roma para comemorar a primeira entra-
da de Const6ncio na cidade em 357. Difere levemente das moedas fabri-
cadas no Oriente. Nesta regiao eram acrescentadas estrelas no elmo e um
diadema de p6rolas vinha com um ponte centrado, homo nas emiss6es dos
ashes (bronze), ou no soZfdus, fabricado na Antioquia, pertencente a cole-
g5.o do Museu. Trata-se uma mensagem simb61ica especifica cujo o signifi-
cado 6 o de indicar a pessoa do imperador. Infelizmente nio foi possivel
realizarmos a anflise desta moeda, pois ela se encontra no cofre forte da
Caixa Econ6mica Federal e, apesar da boa vontade da Segao de Numis
mftica do MHN, os entraves burocrfticos foram maid cortes. Com o t6r-
mino da obra realizada na sega.o, as pegas de ours retornaram para o Mu-
seu, ficando a nossa apreciagao a respeito para um pr6ximo trabalho.

Seria bom ressaltar que etta moeda, a primeira da colegao de
Consti.ncio (segundo a numerag3.o do MHN), tem no reverso a Zegenda

GZorfa RespubZfcae, cercada pelos votos VOL XXX MALT XXXX, segundo
as informag6es que constam na segunda Ifmina do lote de nQmero 26 da
pr6pria instituigao. Nora-se uma carta semelhanga com as moedas cicadas
no primeiro capitulo, chamadas de votivas (cat61ogo p. 112). O imperador
demonstra a intengao de manter as antigas tradig6es romanas, coma a
mem6ria republicana ou o Senado. Pelo menos na teoria, pris este pena foi
cunhada especialmente para o Senado Romano.

SUTHERLAND, C.H.V (ed.). The .Romain /7nperfaZ Coinage. The Hamfb' of Con
stunting / "Z). 337-3641. London: Spink & Sons, 1981, n. 293
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2 - Tipologia das moedas de Const&ncio 11: aplicagao do m6todo
de anglise de conte&do

Os tipos monetgrios por n6s analisados servo expostos numa classi-
ficagao decrescente das conotag6es num6ricas, baseadas nas variag6es do
reverso

Primeiramente estudaremos os typos militares, onde englobamos as
representag6es da Vit6ria (49 pegas), e outros subtipos homo as forti6lca
gees (18 pegas). As cenas de batalhapodem ser subdivididas em dual eta.
pas: a primeira, um cavaleiro derrotando um inimigo suplicante (3pegas),
e um soldado (a p6) derrotando um inimigo (68 pegas). Nas moedas refe-
rentes ao libaro com ao cristograma ou outros simbolos ocorre uma varia-
gao; doin soldados e um Ifbaro (54 pegas), um soldado e doin Ifbaros (I
pena), doin soldados e dais Ifbaros (23 pegas).

As laudat6rias ou votivas apresentam um grupo de 17 pegas, as
com temas religiosos ou associadas por n6s a religiosidade, sio respecti-
vamente a do imperador em uma embarcagao (7 pegas), ao lado de dais
observadores (6 pegas), a que notamos a agura de Constfncio com o globo
e o Ifbaro (7 pegas), e da representagao de um altar (2 pegas)

Por altimo, as simb61icas, as mais escassas desta cole(lao com ape-
nas duas pegas.

2.1- Moedas de tipo Militar

2.1.1 - Vit6ria

Os temas mats valorizados nas numb.das de Const6.ncio ll sio sem
d6vida a Liberdade (catfLogo p. 123) e a Vit6ria (cate.logo p. 82).

A Liberdade, figura feminina em destaque, representando Roma,
surge a partir do s6culo ll a.C. Tanto ela quanto a Vit6ria constituem so-
mente uma pequena parte das personi6lcag6es de ideals nas moedas ro-
manas. Uma esp6cie de caracteristicas habituais que representam as per-
sonificag6es.

As representag6es da Vit6ria podem ser identificadas com as inscri-
g6es monetirias seguintes: pales(confianga, boa f6), com a pftera e cornu-
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c6pia ou fbixes de espigas e cestos com frutos. Coma/odes mifffz&m, segu-
rando doin estandartes ou um estandarte e um metro (catalogo p. 90); se
curifas (seguranga, confianga no futuro), novamente com a patera ou o
cetro; representada de p6, apoiada em uma coluna e com pernas cruzadas,
ou reclinando em uma cadeira (catalogo p. 109), numa atitude de tranqtii-
lidade; ufctorfa (ni/?e, vit6ria), dada, segurando uma coroa de louros e
palma(catalogs p. 84). Nesse casa, o da oicforfa, foi instituida uma moe-
da de pratt no valor de 5 ashes, chamada de ufcfdrf&fzzs em sua homena-

Geralmente, na colegao do MHN, s5.o representadas dual vit6rias,
aladas, voltadas para o centro, com as mios estendidas segurando uma
coroa de louros, elmo e escudo. Juntamente com a imagem simb61ica iden-
tificamos as letras N, P, M, G, NP (sobrepostas), que segundo Cohen, sio
uma esp6cie de sinais, comumente, encontrado nas moedas de Constfn-
cio". Em alguns cason aparece tamb6m a estrela ou uma palma dentro do
campo. Um total de 48 pegas se liga a etta representaga.o.

Neste caso pode ocorrer uma variagao tanto no anverso como no re-
verso. O busto de Constancio, com diadema, em alguns castes, este repre-
sentado apenas do pescogo para ama. No reverso, ao inv6s da coroa de
louros, elmo e escudo, tats simbolos sio substituidos por um voto (catalogo
p. 83). No MHN existe apenas uma representante delta categoria contu-
do, as legendas do anverso e reverso nell encontram-se apagadas.

Os locais de cunhagens, identificados no exergo, na sua maior par-
te, s5.o relacionados com a area oriental do imp6rio, homo por exemplo
ELIN (Siscia), ALE, SAR[AN (Alexandria), AQP (Aqui16ia). SbIAL,
SMALA, SMANH, SMANS (Antioquia), SMNI (Nicom6dia), TSA (Tessa-
16nica). Poucas exceg6es como PARL, PAR (Arles), TRS (Treves) podem
ser notadas

Tal fato pode ser explicado, segundo Arnaud, porque, durante os
s6culos IV e V, sio comuns, entre as moedas romanas, principalmente as
cunhadas no Oriente", trazerem, no reverso, a imagem simb61ica acom-

gem.

COHEN, Henry. .Descrfpfio/t .Hfstorlqzze des .Z!/onnafes: Frapp6es sous L'Empire
Romain. Commun6ment appe16es M6dailles Imp6riales. Deuxidme Edition. Tome
Septidme e Huitidme. Paris: Rollin e Feuardent 6diteurs, 1888-1892, p. 437.

ARNAUD, Pascal. Qn:.flf:, p. 201

44



O abel«PO de tltoedas de Coltst€tl\cio ll do Mtiseit Hist6rico Naciollal

panhada de uma estrela ou palma (ramos). No anverso, a cabega ou o bus-
to do imperador virem cingida por um diadema com o aspecto de simpler
alta de p6rolas, com duas ou tr6s pontas. Trata-se de uma mensagem sim-
b61ica especiHica, ctlio significado 6 o de designar a pessoa do governante.

2.1.2 - Fortificag6es

Apesar de nio haven cria96es not6veis no per(odo sobre as represen-
tag6es Numismg.ticas, devemos sitar que muitos reversos exibem o tema
das portal de cidades, uma maneira de os imperadores demonstrarem seu
interesse em manter a seguranga da populagao quando aos ataques "bgr-
baros". As dual 6nicas exceg6es, de acordo com Gomes Marques, sio as
portal de Treves, em um s61ido de Constantino; e um medalhio que re-
presenta os port6es de Londres, de Constfncio ll '

Exists uma controv6rsia quanto a esta a6irmagao de Gomes Mar-
ques. Sears concorda com ele, identificando o anverso homo os port6es de
Londres. Cohen afirma ser um campo militar ou praia forte. Dezesseis
das dezoito pegas do acervo do MHN pertencentes a etta categoria tra-
zem uma estrela que, segundo RIC" e o proprio Cohen", identifica as mo-
edas cunhadas no Oriente. Ao analisarmos os respectivos exergos, achan-
do ARLO (Arles), RnQ (Roma), SAMNTH (Antioquia), ShllIA (Herac16ia),
SMNE (Nicom6dia), SMKI ' (Sisico) entre outras, concordamos com os au-
tores acima citados

A partir do s6culo 111 comega a haven uma variagao das amoedag6es
que trazem edifTcios ou construg6es militares como tema. Na pagina 58,
podemos notar uma dessas variag6es. Nests casa devemos destacar uma
certa originalidade da cunhagem, pois ngo foram encontradas outras re-
presentag6es iguais nas coleg6es referentes aos s6culos anteriores, tanto
no MHN como nos catalogos maid antigos por n6s pesquisados.

De acordo com o ])j€ionario de Semi6tiaa, o significado do termo
'construgao", aparece coma um sin6nimo de "artificial" opondo-se a "natu-

MARQUES, Mario Gomes. Qlz:.fif:,..p.133
SUTHERLAND, C.H.V (ed.). Q2,.s&:., p. 356
COHEN, Henry. On. Cit., p. 437.
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ral", uma refer6ncia a agg.o do homem que transforma a natureza". Em
uma politica imperial onde a moeda tem um grande poder de circulagao,
os habitantes do vasto Imp6rio Romano tomariam conhecimento da obra
realizada pele seu governante. A16m disco, ainda h5. o signi6icado da se-
guranga representada pda pr6pria fortinlcagao.

Chamaram a nossa atengao, igualmente, alterag6es que ocorrem no
anverso da moeda, na engle de Const6,ncio e na legenda, no que chama-
mos de subtipos

A figura do imperador este voltada para a esquerda do observador,
com o diadema e o manto, segurando um globo na mio direita. Pda le
genda podemos constatar que a pegs foi cunhada no periodo em que Cons-
ti.ncio exercia a fungao de Cesar, pois observamos ao lada do seu nome
NOB C (nobilissimo Cesar), conforme o catalogo p. 60.

2.1.3 Cavaleiro IDerrotando um inimigo

Como ja. haviamos comentado anteriormente, etta pena, segundo o
compo t6cnico do MHN, constitui de uma das moedas mais paras da cole-
gao, existindo poucos exemplares com esta representagao. O Museu dela
possui tr6s exemplares.

A figure de um cavaleiro pesadamente armado, langando seu cavaco
contra um suplicante inimigo e pisoteando sobre o escudo, mostra-nos a
riqueza dos detalhes impressos no reverso.

Num periodo em que as legi6es romanas preparavam-se para a luta
contra os sassanidas, notamos na inscrigao da legenda GLORIA
ROMANORVM, referente a. g16ria do povo romano. O cavaleiro, segundo
Cohen, o proprio Consta.ncio, com uma aur6ola em volta da cabega, que
representa a radiagao de luz espiritual. Segundo o Dicionfrios de Silnlbe.
!g$, a aur6ola eliptica, ou aur6ola em volta da cabega, pre$igura a dos cor-

GREIMAS. A. J. e COURTED, J. DiciQ arie d $ i6tjua. Sio Paulo: Editora
Cultrix, 1979, p. 80
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pos ressuscitados. Trata-se, pris, de uma transfiguragao antecipada em
compo glorioso

Nas suas costas, este. a letra N (identiHicada por Cohen e pelo RIC"

homo pertencentes 6.s cunhagens do imperador). A direita, um inimigo
sendo derrotado, de joelhos ou caindo de costas, come se estivesse supli-
cando miseric6rdia. O cavalo levanta-se sabre as dual paths traseiras.
Exergo RS (Roma)

Novamente, aqui, as grander variag6es ocorrem no anverso. Em
dual moedas. o busto de Consti.ncio encontra-se voltada para a direita do
observador (como na maioria dos cason). Na outra, considerada Tara pelo
compo t6cnico do MHN, a efTgie encontra-se voltada para a esquerda do
observador com a letra H atrfs da nuca (direita) e o globo na mio direita
(catalogo p. 102).

2.1.4 - Soldado Derrotando Inimigo a P6

Neste exemplar, o soldado romano investe contra um inimigo supli-
cante, sem o cavalo. Novamente, o vencedor pisoteia o escudo do vencido,
que tamb6m 6 atingido por uma lanka

No anverso, a eflgie pods aparecer das dual maneiras ja citadas an-
teriormente, a. direita do observador, com o diadema e o manto, como

tamb6m pode ser representada com a efigie do lado esquerdo, com o globo
e a estrela. Nests 61timo cano, em menor quantidade que a anterior (a-
proximadamente 20 das 68 pegas).

Ocorre uma variagg.o quanto a letra representada. Aqui notamos, a-
trfs da nuca (esquerda), a letra H, que pode signiflcar herdeiro ou honda

No reverso, a legenda FEL TEMP REPARATIO, aparece tamb6m
em outras representag6es. Tem o sentido de designar a $igura do impera-
dor, com o uniforms militar, de p6, com uma lanka na mio esquerda e um
escudo na direita, saltando sobre um inimigo caido, como o grande res-
ponsavel pele ressurgimento do Imp6rio Romano, i.s voltas com inQmeras

CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain. ll ' ed
Rio de Janeiro: Jose 0lympo editora, 1997, p. 100

SUTHERLAND, C.H.V. QnSil., 357.
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crises. A 6igura imperial este sempre representada bem major que a do
inimigo, pois ele 6 o centro do poder politico e administrativo.

Em alguns cason, pode vir acompanhada da petra H, I ' e da pr6-
pria f6nix. Nos exergos analisados, ocorrem TSA (Tessa16nica), SMNE
(Nicom6dia), AQP (Aqui16ia), RQ, R#T (Roma), CONS (Constantinopla),
BSISZ(Siscia), PCON(Arles). Nora-se uma grande superioridade das cu
nhagens realizadas no Oriente, tanto na qualidade quanto na quantidade.

2.1.5 - Doin Soldados e um Lfbaro

Dais soldados seguram um 6nico lgbaro ou estandarte ao centro da
representagao. Podem ser encontrados os seguintes simbolos - S, O, G, I,
PX(juntos, formando o cristograma) - na ponte do lgbaro coma uma esp6-
cie de flfmula. Os sfmbolos localizados, no reverso, acompanhados pda
legenda GLORIA EXERCITVS, indicam, segundo Cohen, que os simbolos
aqui identi6icados sio insignias militares. Foram utilizados para repre-
sentar (ou at6 mesmo para pagar) alguma legit.o.

Elsa emissio tamb6m foi realizada no periodo em que Consti.ncio
desempenhava a fungao de Cesar, pois este tinha a fungao de comando
militar. No anverso podem ocorrer as seguintes variantes quanto a legen-
da: FL CONSTANTIVS NOB C (catflogo p. 96), busto a direita do obser-
vador, com diadema e o manto, ou FL IVL (Flfvio Julio); e, nas cunha-
gens posteriores, AVG, jf homo 6nico Augusto (catflogo p. 106).

Muitas dessas pegas estio com os exergos ilegiveis, mas consegui-
mos identiHicar alguns locals de cunhagens: CONS, CONST (Constanti-
nopla), PARL (Arles), R#T (Roma), entre outras.

2.1.6 - Um Soldado e Dais L6baros

asta moeda merece um destaque especial maid pda sua raridade
na colegao do MAIN do que propriamente as informag6es que pdas pode-
mos retirar. Trata-se do inico exemplar com esse reverso. O exergo en-
contra-se ilegivel. Aparece o numeral 111, e o cristograma (PX -- superpos-
tos), na ponta de coda Ifbaro ou estandarte. A figura de um soldado en-
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couragado, no centro, segura os dais lgbaros. Quanto a inscrigao,
CONCORDIA MILITVM, notemos que poucas pegas, no MAIN, t6m tal
legenda. Tanto nos cate.logos de David Sears, Cohen e RICA, as amoeda-
g6es como etta sio poucos detalhadas

No anverso, a16m da legenda CONSTANTIVS PF AIVG e o busto a
direita, novamente notamos a presenga da letra H na nuca (esquerda),
acompanhada do diadema e do mango imperial, a parpura.

2.1.7 Doin So[dados com ])ois Lgbaros

As representag6es sio semelhantes is da pena comentada no ponto
2.1. 5 acima (doin soldados e um labaro), mas com uma variagao no rever-
se, onde apresentam-se doin Ifbaros ao inv6s de um. Novamente, o cristo-
grama aparece em amboy os estandartes

Notamos uma grande variedade nas legendas localizadas no anver-
so, como por exemplo nas amoedag6es relacionadas a 6poca em que Cons-
t6.ncio exercia a fungao de "Cesar", FL CONSTANTIVS NOB C , FL IVL
CONSTANTIVS NOB C. Como tamb6m nas de Augusto, CONSTANTIVS
PF AVG, CONSTANTIVS AVG, FL IVL CONSTANTIVS AVG, DN
CONSTANTIVS PF AVG (catalogo p. 94). Estas alterag6es foram encon-
tradas apenas nas legendas, pris, na imagem, nio ocorrem maiores lno-
vag6es: o busto a direita, com o diadema e o manto. Podemos afirmar a
necessidade de Const9.ncio se impor perante as legt6es, associando, a sua
fungao de "Cesar" ou "Augusto", o simbolo cristio. Assim seria maid f aol a
sua aceitagao pda a tropa

No reverso, GLORIA EXERCI'l'VS, aparecem doin soldados de uni-
forme (armadura), lanka na mio direita (soldado da esquerda) e esquerda
(soldado da esquerda) com as cabegas voltadas para o centro, que obser-
vam dois lgbaros com o cristograma na ponta. Por causa do estado das 23
moedas que forum analisadas, nio foi possivel identificarmos o simbolo
Os exergos encontrados, CONS, CONSB (Constantinopla), SMALA,
SMALL (Alexandria), SMANEI, SMANAI (Antioquia). Mostram-nos a

importancia do ex6rcito para a parte oriental do imp6rio, principalmente
por causa da ameaga persa, dada vez maid constante.
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2.2- Moedas Laudat6rias ou Votivas

Segundo Ney Chrysostomo essay moedas, surgidas durante a Te-
trarquia de Diocleciano, cunhadas pda primeira vez pelo imperador do
ocidente Maximiano(286-305)", sio consideradas as maid populates, por
lsso cunhadas apenas em bronze. Os votos que das expressam inspiram
confianga e fidelidade do povo ao seu governante. Ngo aparecem imagens
ou representag6es no reverso.

Os principais votes encontrados foram VOT XX MVLT XXX (catf-
logo p. 112). Mas existe um 6nico exemplar no MHN em cujo reverso vem
VOT XV MVLT XX. Segundo Cohen,': este exemplar s6 poderia ser encon-
trado, fora do MHN, no Museu da Dinamarca.

Outras pegas com os votos diferentes podem ser achadas. Segundo Ney
Chrysostomo, a16m dos dtados acima, os mais comuns sio VOT XX SIC XXX
(a promessa que razemos para vince anos fazemos para trinta anos); VOT XX
MVLTIS XXXX(votamos por trinta antes depois por mais XXXX anon)". Esta
\lltima existe na colegao de Juliano, o ap6stata, no MHN.

A que agora analisamos 6 maid simpler que as outras moedas tra.
balhadas. No anverso, o busto este representada apenas do pescogo para
ama. Encontramos no reverso, mats especi6icamente no campo, uma co.
roa de louros, cercando o veto; no exterior e conc6ntricos com a coroa, dois
circulos, sendo em gerd o exterior de maior largura. Os exergos maid en-
contrados foram CONS (Constantinopla), SMALA (Alexandria), PARL
(Arles), SMNI (Nicom6dia) SMANH, SMANS, SMANH (Antioquia).

2.3- Moedas ligadas a religiosidade

Com a ascensio do cristianismo comegam a surgir nas moedas os
equivalentes cristios da simbologia page. No reverso das vgrias esp6cies

5' COSTA, Ney Chrysostomo da. Di$jQparjo dg:jNumismg11j$14. Porto Alegre: Livra
ria Sulina Editora, 1969, p. 547.

COHEN, Henry. Op. Cit:.: p. 444.
" COSTA, Ney Chrysostomo da. Qe,.flL, 548.
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monetgrias do s6culo IV, como as de Magn6ncio por exemplo, ja podemos
encontrar o sinai de Constantine.

Nas moedas de Constg.ncio tal sinai tamb6m aparece. A diferenga

principal 6 que vem acompanhado do labaro, segurado pelo imperador
(catalogo p. 69). Nas cunhagens de Magn6ncio o sinai aparece em um &n-
gulo maior, sem legendas, ocupando todo o reverso. Nio sabemos se Cons-
tfncio mandou cunhar moedas dense mesmo estilo

Das numfrias romanas existentes na colegao do MHN, a de Cons-
tancio, por contar de um grande nOmero de exemplares, 6 a que oferece a
maior variedade de exemplos das composig6es polivalentes e ambigtiida-
des intencionais, como podemos observar em alguns reversos

O temp central 6 sempre o imperador, representado em trace mili-
tar ou com o mango imperial, em atitude triunfante, e sustentando um
uex£ZZz&m (estandarte). Novamente encontramos uma declaragao da fe que

precisa ser imposta a populagao romana. Pris no uexfZZzzm, quake sempre
vem inscrito o cristograma (catglogo p. 64) Mas tamb6m pode representar
a comemoragao de um acontecimento hist6rico, gloriftcagao do ex6rcito
(catalogo p. 90)

Na realidade, segundo Gomes Marques, o cristograma do uexfZZum

este., em algumas emiss6es, reduzido a um esbogo. Tal erro n5.o deve ser
atribujdo aos gravadores, pois se trata de uma deformagao deliberada,
que tinha coco principal objetivo impedir a identificagao incontroversa do
simbolo;'. 0 6, caracteristicamente, a estenogra6ia da comunicagao visual,
e onde quer que deja usado, canaliza uma grande energia informativa do
criador para o seu pablico. Pascal Arnaud a6irma que, na representagao
contida no reverso, podemos encontrar as mats diversas ordenag6es dos
simbolos como monumentos, divindades, objetos ou criaturas simb61icas
Tanto, que os temas religiosos foram constantes em today as numgrias
romanas. As divindades ou objetos que sio representadas, semideuses ou
santos, emblemas religiosos (catalogo p. 117), cenas lendgrias, sagradas
escrituras. fatos de cults'

Podemos destacar os seguintes tipos moneth'ios que tratam dente
tema: imperador navegando (7 pegas), podendo ser associada com os typos

ARNAUD, Pascal . gn,.fil p. 138.
MARQUES, Mario Gomes. Qp:.s& P. 127

51



Cidt£dio Carlalt

militares, pois Const6.ncio 6 representado em uniforme militar. O impera
dor, acompanhado com doin observadores (6 pegas), novamente represen
dado com o uniforme e o cristograma. Doin observadores ou prisioneiros
gravados em tamanho menor, acompanham a imagem imperial. Constfn
cio, representado em p6, com o Ifbaro na mio esquerda e o globo na direi
ta(7 pegas). E por altimo, a representagao do altar com a Clem6ncia(du
as pegas).

2.3.1 - Imperador Navegando

Nesta moeda, Constfncio este representado em uma embarcagao, a
esquerda do observador, com o Ifbaro na mio esquerda e o simbolo cristio
arima do ombro esquerdo. De uniforme militar, o globo (simbolo do poder
e do proprio imp6rio) a direita, acompanhado da fenix (catalogo p. 66).
Segundo os catalogos consultados, principalmente o RIC e os organizados
por Sears, Cohen e Sabatier, o imperador 6 observado pelo simbolo da Vi-
t6ria, ajoelhada. Os principais exergos encontrados foram PARL (Arles),
SMAIA, SHALE (Alexandria), SMANEI, SMANAI (Antioquia), circun-
dados pda inscriga.o. FEL TEMP REPARATIO

Segundo Roldfn Hervas, estes "tipos falantes", ampliam a ing6nua
propaganda econ6mica ou religiosa mediante a inclusio de imagens que
pregam a riqueza da cidade ou de simbolos que se referem a divindRde's.
Por exemplo, Sisico tem em muitas de suas amoedag6es, suas famosas
pescarias representadas. Com o tempo e a pei$eig5.o crescente das acu-
nhag6es, o pequeno disco monetgrio se convene em um verdadeiro campo
artistico, onde:

dodo o panteao olimpico 6 representado. Alexandre Magna es-
tampa sua efigie no anverso de suas amoedag6es, com o simbolo de
soberania."'

ROLDAN HERvAS, J. M. oo. cit., p. ].64
Idem lbidem -- Q12,.flf:, p. 164
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Quanto ao anverso, nXo ocorrem maiores diferengas, a nio ser na
legenda ])N CONSTANTIVS. O restante permanece homo na maioria dos
cason aqui citados, conforme o fichario-imagem organizado no catalogs.

2.3.2 - Imperador com doin observadores

Consti.ncio 6 de novo representado com uniforme militar e labaro,
com o cristograma na mio direita, sendo observado por dubs figuras mas-
culinas com as mgos voltadas para trg.s, segundo Cohen, prisioneiros a-
marrados em sinai de submiss5.o". Logo acima de suas cabegas, aparece a
letra N, homo ja citamos anteriormente muito comum nas cunhagens de
Consti,ncio. Notamos novamente, no campo da moeda, a legenda FEL
TEA[P REPARATIO. Entre os principais exergos analisados, estio AQP*:
(Aqui16ia), PARL, (Arles), ESIN (Siscia), ALE, SAMAN (Alexandria),
AMAL, SMALA, SMANH, SMANS (Antioquia), TSA (Tessa16nica), TRS
(Treves), entre outras.

asta imagem do reverse serf reutilizada por Juliana durante os
anon de 361 e 362

No busto ocorre outta alteragao signi$cativa. A figura de Constfn-
cio este voltada para a esquerda, com o globo na m5.o direita, junto com a
letra N na nuca, direita do Observador (catalogo p. 115).

2.3.3 - Const6ncio em P6 Acompanhado do Lgbaro e do Globo

A legenda este. com alguns dizeres apagados e at6 mesmo quebrados
Mas 6 no reverso, por6m, que ocorre a alteragao mats significativa:

a legenda APES REIPVBLICE, acompanhada da representagao de Cons-
ta,ncio, em p6, com o globo na mio direita, apoiado em uma lan(la a es
querda, com uniforme militar. Trata-se de uma alusio a temps conside-
rados importantes para a tradigao romana, como o Senado ou a Repabli-
ca. Neste cano, destacamos os principals exergos e localidades coma TES
(Tessa16nica), PEON (Arles) e SMAB (Sisico).

COHEN, Henry. Qp:.fi!:, p 454
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2.3.4 - Altar

O busto, voltado para a direita do observador, encontra-se bem a-
pagado, juntamente com a legenda (DN) FL CONSTANTIVS (AVG).

No reverso, a16m da legenda SECVRITAS REAP, semi-apagada:
notamos a presenga da CZenze/ztfa (Clem6ncia, miseric6rdia), figura ereta:
apoiada em uma coluna, segurando o cetro (catalogo p. 122). Tornou-se:
na propaganda romana, uma resposta automftica a Vit6ria. S6 foi poss:i
vel identiHicar o exergo relacionado com a cidade de Roma R"S.

2.4 - Moedas Simb61icas

Em toda a colegao s6 encontramos dual pegas que puderam ser en-
caixadas neste typo monetfrio.

A representagao da fenix (catalogo p. 45), no reverso, este totalmen-
te apagada. Mesmo assim podemos identificar um pedestal ou pedra, a-
baixo do p6.ssaro, com uma aur6ola em volta da cabega da ave. Na legends
repete-se o FEL TEMP REPARATIO. A id6ia 6 a do ressurgir do imp6rio,
na figura da fenix imortal que renasce das cinzas. S6 foi possivel locali-
zarmos o exergo de uma das pegas, pertencente a cidade de Tessa16nica
(TRP).

Conclus6es sobre as moedas de Constfncio ll no MHN

Mediante a an6.lisa de conteQdo que precede, concluimos que o tema
maid presente nas moedas de Consti.ncio ll esb representado pelos tipos
e subtipos militares, o que pode ser facilmente explicado. Durante o s6cu-
lo IV, o ex6rcito tem uma fungao essential no mundo romano. A16m do
perigo sasso.nida no Oriente e das invas6es germanicas no Oriente, Lavin
o modo das sublevag6es (as quaid haviam fido tio freqtientes durante a
anarquia militar). Nio podemos esquecer tamb6m que o proprio impera-
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dor prov6m, antes de mats nada, das tropes: no Baixo Imp6rio, antes de
ser um administrador, o Cesar ou o Augusto precisa ser um chefe guerrei-
ro. Ng.o Taro, generals foram aclamados pelos deus soldados, que Ices a
tribuiram o titulo de Augusto. O proprio Consta.ncio, ao falecer, estava a
caminho da Gglia para enfrentar Juliana, proclamado Augusto pdas tro-
pas no Reno. Os fatores que impediram uma gunn'a civil forum a matte
de Constancio, atingido pda peste, e a aceitagao do novo Augusto, Julia
no, tamb6m pelo ex6rcito rival

Raz6es como as mencionadas sio mats do que suficientes para ex '

plicar o aumento da amoedag5.o durante o periodo, bem como o cargter
assumido pda iconogra6ia monet&'ia. E precise pagan o ex6rcito, legiti
mar o poder de Consti.ncio ll perante a tropa, homenagear ou favorecer
uma determinada legiao (catalogo p. 101), demonstrar a seguranga do seu
governo divulgando a construgao de muralhas ou campos militares (cata-
logo p. 58), representar a sua vit6ria -- a vit6ria de Roma -- sobre um de-
terminado inimigo (catflogo p. 62 e p. 74)

As moedas configuravam significados, mensagens, do emissor
(Consta.ncio 11) para deus governados. Continham simbolos que deveriam
ser entendidos ou decifrados pelo receptor.

Considerag6es finals

Nosso trabalho consta de duas panes. A segunda, sendo homo 6
um catalogo t6cnico de moedas, nio necessita ocupar-nos aqua

Na parte analitica - a primeira - nosso trabalho envolveu um con-
junto de objetos, observado em torno de um nQcleo: o paper da Numismf-
tica como uma forma de legitimagao ideo16gica do poder, no contexts da
continuagao da politico constantiniana, presente no seu sucessor, Cons
tfncio ll.

Lucien Febvre em sua obra, a-nos cla-
ro homo realizar este processo

.A Hist6ria raz-se com documentos escritos, sem d6vida. Quando
des existem. blas ela pode fazer se, ela dove fazer-se sem docu-
mentos escritos, se os nio houver. Com tudo o que o engenho do
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historiador pode permitir-the utilizar para fabricar o seu mel, a fal
ta de flores habituais. Portanto, com palavras. Com signos. Com
paisagens e telhas. Com formas de cultivo e ervas daninhas. Com
eclipses da lua e cangas de bois. Com exames de pedras por ge61o-
gos e an61ises de espadas de metal por quimicos. Numa palavra,
com tudo aquilo que, pertence ao homem, depende do homem, serve
o homem, exprime o homem, significa a presenga, a atividade, os
gostos e as maneiras de ser do homem...";;.

Consideramos o processo de construgao do conhecimento hist6rico
exatamente como uma construg5.o. Nio busca nenhuma verdade oculta ou
algum faso desconhecido capaz de alterar o sentido da Hist6ria at6 entio
conhecido. Tamb6m nio nos propomos a construir um sentido mats pr6-
ximo a realidade dos datos do que o ja instituido. Mas 6 necessgrio ressal-
tar que a visio processual acaba por estabelecer um certo monop61io de
sentido e, qualquer que sqja o caminho trilhado dentro dessa perspective,
iguana-se aquele ao que se deseja opor em princilpio.

Tentando dar um novo enfoque a elsa visio estftica e monolitica da
construgao hist6rica, pretendemos inserir nosso trabalho dentro de uma
concepgao que abandone os determinismos, atingindo assim o movimento
inerente ao desdobramento dos acontecimentos hist6ricos. O que temos
em vista 6 desvendar o campo de possibilidades e, nao, as relag6es de de-
terminagao. O importante 6 ter em mente que a construgao do cato hist6-
rico e o trabalho com ele devem se dar de forma a dele extrair os maid di-

versos sentidos. Sem dtlvida, neste processo de construgao este embutido
um dialogo entre o historiador e o conjunto de valores da 6poca que 6 ob-
jeto de estudo.

E atra\ 6s dense dialogs que procuramos dar conta, limitadamente,
das interag6es political que se processaram entre o governante, na figure
de Constfncio 11, e o$ governados. Uma legitimagao do poder atrav6s das
moedas encaradas como monumentos constituidores de um tipo especifico
de "texto": um discurso que nio 6 vazio, pris em dada leitura dos simbolos
contidos no reverso das moedas encontramos uma diferente visio.

5' FEBVRE, Lucien. Ge!!!bateipela Hist6ria. 2a. ed. Tradugao de Leonor Marinho
Sim6es e Gisela Moniz. Lisboa: Editorial Presenga Ltda, 1985, p.249
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A anflise realizada dos typos monetgrios das pegas de bronze que
estudamos permitiu delinear algumas conclus6es relativas aos objetivos
propostos em nossa pesquisa.

A questao politica, permeada de religiosidade e misticismo, mante-
ve-se no reinado. O cano maid evidente de auto-afirmagg.o politica foi com-

provado atrav6s da emissio de numerosas series monetfrias com repre-
sentag6es da ufcforfa, e maid gerd, com os tipos militares. Por outro lado,
as representag6es religiosas nas moedas que analisamos sio tio impor-
tantes quanto as profanas, embora menos numerosas: havia um interesse
de ConstA,ncio ll em propagar o cristianismo ariano, do qual era adepto

A cunhagem monetgria associada ao retrato e a propaganda confi-
gurava dais aspectos intimamente ligados em Roma. As moedas, por sua
vez. associavam-se a um e a outdo, tamb6m em forma muito intima. Elms
nio apenas sio instrumentos importantes para estabelecer a datagao de
documentos e eventos que chegaram at6 n6s sem seu contexto original,
coma sgo de grande valia na nossa compreensao das imagens que cont6m.

Com &eq0.6ncia, o tipo monetfrio de reverso mostra determinada
representagao. Ainda que o seu significado, indicado pda legenda que a-
companha e pele tipo do anverso, possa aparecer homo uma interpretagao
original em relag5.o ao modelo, muitas vezes tipos monetgrios e modelo
t6m o mesmo sentido.

Por ipso os doin lados de uma moeda devem sempre ser observado
com muita atenga.o, o que procuramos fazer, aqui, agrupando-as por typos
monetfrios, de modo a iluminar a complexidade do tema.

O estudo das moedas de bronze do acervo do MHN / RJ possibilitou-

nos o levantamento de quest6es fundamentals, relativas a natureza do
simbolismo e da propaganda existentes nas numfrias da familia constan-
tiniana. Quest6es que, no entanto, ngo tivemos a oportunidade de anali
sar com maid profundidade. Delta forma, nio pretendemos que os resul
tados a que chegamos em nosso trabalho spam vistos como tendo um ca-
rfter definitive e acabado. lsto se deve a. pr6pria natureza do material a
nossa disposigao. In6meros centros emissores sio representados na cole-
gao, vfrios centros monetgrios espalhados pele Imp6rio Romano, nio ha-
vendo quantidade suficiente de pegas de um dnico local a ponte de possi-
bilitar um estudo, ou um maier aprofundamento das quest6es suscitadas
por uma s6rie monetfria.
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Ressaltamos que este trabalho constitui para n6s um ponto de par-
tida para futuras investigag6es sobre as cunhagens romanas do quarto
s6culo crist5.o. Problemas ng.o resolvidos aqui, os da vinculagao detalhada
das moedas com a vida econ6mica da populagao romana, a circulagao mo-
netfria durante o periodo, poder5.o ser esclarecidos atrav6s de estudos
minuciosos de series monetfrias maid complexas, anflise dos tesouros
monetgrios relacionados a contextos arqueo16gicos, relat6rios de escava-
g6es destes sitios, as quais por enquanto, chegaram at6 n6s unicamente
em forma parcial, atrav6s de um ou outro resumo.

Estas quest6es s5.o fundamentals para a compreensao das trans-
forma(lees ocorridas, nio apenas durante a administragao de Constincio
11, mas tamb6m durante o s6culo IV visto em seu conjunto. Nesse cano, a
Numismftica conserva um fragmento da Hist6ria do homem e, segundo
Frdre, "...se coloca hole homo uma disciplina cienti6lca atrav6s da qual
podem ser estudados muitos aspectos de uma determinada sociedade...E
uma ci6ncia que bra da aridez do seu estudo grander subsidios hist6ri-
cos"'
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Abreviaturas e observag6es

MHN Museu Hist6rico Nacional

Grama

Milimetros

Soberbo -- moedas que nio sofreram corros6es evidentes

Belo -- moedas com poucos vestigios de circulagg.o.

MBC Muito Bem Conservada -- alguns detalhes comegam a deja

parecer.

BC Bem Conservada -- moedas perderam alguns detalhes do de.
senho.

R Regular -- vfrios elementos tipo16gicos estgo deteriorados

MC Mal Conservada -- desenhos sofreram grandes alterag6es:
identificagao s6 6 possivel com a comparagao com outras mo-
edas hom61ogas

RIC Roman Imperial Coinage
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Identiaicagao da moeda
NQmero de ordem: I
Denominagao: AE 3
Ano/ Local: segundo Sears, cunhada entre os anon de 324-337 em Antioquia

Textos que acompanham as figures no reverse e no anverso
Anverso: FLl:\rl CONSTANTIVS NOB C
Reverse: PROVIDENTIAL CAESS" / Sl\4ANTH

Descrigao e decodinicagao da iconogra6ia
Panes das legendas encontram-se apagadas, mas o busto e a representag5o do
reverso estio nitidos.
No anverso aparece a imagem de Constancio, seu name (F'Zaufo JzZZio Constdn
cio) e tf tulo (Axon)fZfsslmo Cesar). Face voltada para a esquerda. Poucas pegas
analisadas t6m a efigie voltada a esquerda, grande maioria este voltada para a
direita. O lado esquerdo da moeda encontra-se levemente apagado. No reverso,
aparece uma representagao de uma construgao, fortaleza ou catedral, com duas
torres, e uma estrela logo acima. No exergo o local de cunhagem: Antioquia
Segundo Cohen seria parte de um campo militar aberto. Gomes Marques acres
centa que, tanto as pegas de Constfncio ll coma a de seu pai, Constantino, sio
as que melhor representam os temas que envolvem as construg6es

Observag6es:
Pena de bronze, estado de conservagao bem conservada (BC), de difmetro de
1.0lmm, peso de 2.17g, alto reverso ll horan.
Existem 17 variantes delta pegs na colegao, cunhadas em casas monetfrias
diferentes
Apesar de Sears indicar a numeragao do RIC, essa refer6ncia nio foi
encontrada no catglogo do RIC.
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Bibliografia
Sears, n. 3983, p. 336.
Cohen, n. 166, p. 465.
Marques, p. 133
N6mero da Colegao do MHN: 172

Identificagao da moeda
Ndmero de ordem: 2
Denominagao: AE 3
Ano / Local: segundo Sears, cunhada entre os anon de 324-337 em Cizico

Anverso e reverso

Textos que acompanham as 6lguras no reverso e no anverso
Anverso: FL IVL CONSTANTIVS NOB C
Reverso: PROVlIDENTIAE CAESS d'/SMKe

Descrigao e decodificagao da iconografia
Parte da legenda e da efigie encontram-se danificadas peta agro do tempo. Mesmo
assim foi possivel identificamlos a pena(conforme ficha de n6mero 1). Essa moeda 6
muito semelhante a anterior, inclusive nos simbolos. A grande variagao mica por con-
ga da casa de cunhagem, Cizico, o exergo SMK©, e o estado de conservagao.

Observag6es
Pegs de bronze, estado de conservagao bem conservada (BC), de difmetro de 1.9
mm, peso de 2.74g, alto reverso ll horas
Novamente, elsa refer6ncia nio foi encontrada no catalogs do RIC,
apesar da citagao feita por IDavi4.Sears.
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Bibliografia:
Sears, n. 3983, p. 336.
Cohen, n. 167, p. 465.
N6mero da Colegao do MHN, 179

Identificagao da moeda
N6mero de ordem: 3
Denominagao: AE 3
Ano / Local: segundo Sears
com6dia.

cunhada entre os anos de 324-337 em Ni

Anverso e reverso

S

Texton que acompanham as figuras no reverso e no anverso
Anverso: FL IVL CONSTANTIVS NOB C
Reverse: PROVIDENT]AE CARS '/ SMNE.

Descrigao e decodi$icagao da iconografia
Excelente visualizagao tanto do anverso quando do reverse. No anverso, nio foi
incluido nessa amoedagao o globo ao lado do busto. Mas os detalhes do cabell,
manto e diadema estio muito bem representados. O reverse ocorre uma peque-
na alteragao em relagao as outras variantes. Foi excluido um S do CAESS (ficha
de n6mero 1). 0 exergo SMNE, pertencente a cidade de Nicom6dia

Observag6es:
Pegs de bronze, estado de conservagao belo (B), di6metro de 1.9mm, peso de
3.70g, alto reverso 12 horan
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David Sears. As outras pegas referentes a este tema, nio fo-citagao feita por
alterag6es significativas, a16mram aqui representadas por nio

Siscia, Roma, Antioquia, Heracleia, Nicom6diado exergo. Foram cunhadas na
Cizico.

B
Sears, n. 3983, p. 336.
Cohen, n. 165, p. 465.
N6mero da Colegao do Ml+l$, 174.

Identificagao da moeda:
N6mero de ordem: 4

.o: AE centenionalisD
Ano / Local: cunhada no ano de 350 em Roma.

£

M

!

M

figures no reverse e no anverso:
Anverso: DN CONSTANTllVS PF AVG
Reverse: GLORIA ROMANORVM / RT

DescriWao e decodificagao da
eNo anverso aparece o busto de seu nome

presenga da letra N ao lido direito dotitulo(Augusto). Um pouch gasta, ocorre a
No reverso, um poucoretrato. O globe este ao lada do ombro direito. a

de armadura ettado a ca6do
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Ctdttdio Curtail

um suplicante inimigo ajoelhado e com os brazos levantados. Atria da
imperial, nota-se um dos simbolos das cunhagens de a

letra N. Existe uma estrela sabre a cabega do cavalo. Na pane de baixo, um escu
do, Qaida a um solo inexistente. Local de cunhagem exposto no exergo: Roma. Se-
gundo o compo t6cnico do REHN, este 6 uma das moedas dais paras da colegao.

Pena de bronze, estado de muito bem conservada (MBC), de difme-
tro de 2.45mm, peso de 4.53g, alto reverse 12 horan,
Existe apenas mats uma variants delta pena na colegao, que este com o exergo
ilegivel.

Sears, n. 4006, p. 338.
Cohen, n. 140, p. 461.
RIC, n. 180, p. 263.
Namero da Colegao do BIEN, 29.

da moeda:
N6mero de ordem: 5

AE
Ano / Local: cunhada no ano de 350 em Roma.

Anverso e reverso:
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PF AVGAnverso: DN
Reverso: GLORIA ROM.ANORVMI / RT

.o daDescriQao e
No anverso aparece o busto de Constancio, a direita, seu name ( ou

pouch apagado e titulo(Augusto). Notamos a prescnga da petra A ao lada direito
No reverso, um pouch danificada effgie. Nesse casa o globe nao foi

a cavaco, de armadura e lange, derro-6do, a esquerda,
um suplicante inimigo ajoelhado e com os brazos levantados. Existe uma

estrela ou Renix sabre a cabega do cavalo, sends di6cil de distinguir porque a
pena encontra se um pouch daniHlcada. Local de cunhagem exposto no exergo(R)
T, Roma.

(BC), de difmetro debemPegs de bronze, estado de
2.5mm, peso de 4.53g, alto reverso 12 horan.
Existe apenas mats uma variants delta pena na colegao, que este com o exergo
ilegjvel.

principa16 a alteragao que ocorreEm relagao a ficha anterior, a
no anverso delta pegs, no busED do imperador e o globe,

Sears, n. 4006, p. 338.
Cohen, n. 140, p. 461.
RIC, n. 180, p. 263
Namero da Colegao do hIHN, 30.



C!&tldio Cartatl.

N6mero de ordem: 6
Denominagao: AE centenionalis
Ano / Local: cunhada entre os anon de 348-350 em Arles

Anverso e reverso

Texton que acompanham as figuras no reverso e no anverso
Anversb: DN CONSTANTIVS PF AVG
Reverso: FEL TEM REPARATIO / PARL

Descrigao e decodi6icagao da iconografia
No anverso aparece o busto de Constancio, seu nome (Constanclo). Face voltada
para a direita. O lado direito da moeda encontra-se pouco ledvel. No reverso,
Constfncio em p6 a esquerda. O simbolo cristio de Constantino, P, surge acima do
ombro esquerdo do Imperador. Ele este de uniforme militar, com o Zabarzzm na
mio esquerda, e um globo (simbolo do poder e do Imp6rio), a direita com o pfssaro
fenix acima do globe. A direita, a representagao da Vit6ria, segundo Cohen, assis-
te, dejoelhos, ao Imperador. No exergo nora-se as letras PA. O R e L encontram-se
apagadas. Mesmo assim 6 possivel identificar a casa de cunhagem: Arles

Observag6es
Pena de bronze, estado de conservagao muito bem conservada (MBC), de difme
tro de 2.5mm, peso de 3.94g, alto reverso 6 horan.
Existem 6 variantes delta pena na colegao, cunhadas em casas monetfrias dire
rented

Bibliografia
Sears, n. 4001, p. 337.
Cohen, n. 31, p. 445
RIC, n. 109, pl 210
Ntimero da Colecgo do MHN. ll
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Identificagao da moeda:
NQmero de ordem: 7
Denominagao: AE centenionalis
Ano/ Local: segundo Sears, cunhada entre os anon de 348 - 350 em Roma.

Anverso e reverso Anverso e reverso

Textos que acompanham as figuras no reverse e no anverso
Anverso: DN CO(NATAN)T]VS PF AIVG
Reverso: FEL TEMP REPARATIO E / RP

Descrigao e decodificagao da iconogrania
No anverso encontramos o busto de Constfncio, voltada a direita, contendo as
mesmas caracterfsticas da ficha anterior. No entanto, a agro do tempo tornou
elsa moeda com uma tonalidade diferente (esverdeada). O reverso nos mostra a
figura do imperador "navegando" (em ama de uma balsa ou barco), com o p4s-
saro fenix na mio direita, acima do globo. O Ifbaro com o cristograma na mgo
esquerda sendo assistido pda Vit6ria. Alada. Diferentemente da anterior, onde
ngo foi possivel tal identificagao. Tamb6m encontrada a presenga da letra E,
pr6xima ao joelho de Constfncio. O exergo, RP, pertencente a Roma

Observag6es
Pena de bronze, estado de conservagao muito bem conservada (MBC)
de diimetro de 2.5mm, peso de 4,64g, alto reverso 6 horan.

Bibliografia:
Sears, n. 4001: 337
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Cohen, n. 32, p. 445
RIC, n. 107, p. 256.
N6mero da Colegao do MHN, 12

Identi6icagao da moeda
N6mero de ordem: 8

Denominagao: AE iya centenionalis
Ano / Local: cunhada entre os ands de 348-350 em Roma

Anverso e reverso

r

Texton que acompanham as figuras no reverse e no anverso

Anverso: DN CONSTANTIVS PF AVG

Reverso: FEL TEMP REPARATIO/ RS

Descrigao e decodinicagao da iconografia:
Anverso face do imperador voltada a direita, com o diadema de dual pontas:
envergando a p6rpura. A esquerda aparece a letra H (tamb6m comum nas cu-
nhagens de Constancio), circundada pda inscrigao DN CONSTAN (a esquerda)
TIVS PF AVG (direita). No reverso vemos a representagao de Constancio, com o
uniforme militar, o lgbaro com o cristograma a sua esquerda. A sua direita (es.
querda do observador), notamos a fenix e um globo em sua mao, com a petra H
logo abaixo. Assistidg pg! ppq !!pqgem da Vit6ria, remando a embarcagao na
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qual se encontra
barco coma modelo, principalmente naslitorineas cunharem moedas tendo um

regimes pr6ximas ao mar de hlarmara ou do B6sforo. Elsa pena foi cunhada em
Herac16ia, Antio-Roma (exergo RS). leas existcm variantes de

quia entry outras.

Obsewauaes:
Pena de bronze, estado de consewagao muito bem conservada(lIBs), de diame-
tro de 2.3 mm, peso de 4.95g, alto reverse 6 horan,
Existem 7 variantes delta pena na colegio. Cunhadas em casas mone-
tfrias diferentes.

Bibliografia:
Sears, n. 4008, p. 338.
Cohen, n. 32, p. 445.
Roldfn Hervas, p. 167
RIC, n. 107, p. 256
NQmero da Golegao do BOHN, 14.

Identi6icagao da moeda
N6mero de ordem: 9
Denominagao: AE centenionalis
Ano / Local: cunhada entre os anos de 348-350 em Tessa16nica

Anverso e reverse
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Texton que acompanham as figuras no reverse e no anverso:
Adverse: DN CO PF AVG

10 . / # TSAReverso: FEL TEM

.o dae

corroido pda agate do tempo, tanto a legends comaApesar do busto
a imaged do imperador pode ser e associada com a ligura de name
ro 3. Mas, o retrato de de uma forma diferenteeste
das outras fichas (3, 4, 5). Lte por iniciativa do proprio

6 semelhante as anteriores(imperador, glogravador. No reverse a
embarcagao, Vit6ria, remy), mas notamos abo, fenix, labaro com

presenga de novos sfmbolos e letras, como e e a estrela associada ao
TSA, referente a cidade de

(BC), de diametro dePena de bronze, estado de conger\ aWaD bem
2.Imm, peso de 4.66g, alto reverse 6 horan,

Bibliogrania:
Sears, n. 4001, p. 337.
Cohen, n. 35, p. 446.
RIC, n. 112, p.412.
N6mero da Colegao do MHN, 26.
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Identinicagao da moeda:
NOmero de ordem: IO
Denominagao: AE centenionalis
Ano / Local: cunhada entre os anon de 348-350 em Tessa16nica

,Anverso e reverso

€$k
Texton que acompanham as niguras no reverso e no anverso
Anverso: DN CONSTAN(TIVS PF AVG)
Reverso: FEL TEM (REPARATIO) # e / # TSA

Descrigao e decodificagao da iconogrania
O busto encontra-se raspada ao Indo direito, juntamente com uma parte da le-
genda. Mesmo assim notamos uma grande semelhanga com a representagao da
6icha anterior. Segundo o RIC, foram cunhadas numa mesma 6poca e na mesma
casa de amoedagao (Tessa16nica), como podemos identificar pelo exergo :!: TSA
A variagao decorrente desta pena encontra-se no reverse acima da imagem da
Vit6ria. Uma estrela, ngo localizada nas variantes anteriores. Os demais sfmbo-
los sio os mesmos da ficha de n6mero 6

Observag6es
Pena de bronze, estado de conservagao muito bem conservada (MBC), de diime-
tro de 2.05 mm, peso de 4,5g, alto reverso 6 horan.

Bibliografia:
Sears, n. 4001, p. 337.
Cohen, n. 35, p. 447
RIC, n. 109, p. 256
N6mero da Colegao do MH.N, 27
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Identificagao da moeda:
N6mero de ordem: ll
Denominagao: AE xy2 centenionalis
Ano / Local: cunhada entre os anon de 340-348 em Roma

Anverso e reverso

Texton que acompanham as figuras no reverso e no anverso
Anverso: DN CONSTANTllVS PF AVG
Reverso: FEL TEMP REPARATIO / RQa,

Descrigao e decodificagao da iconografia
No anverso aparece o busto de Constancio, face voltada a direita do observador,
com o diadema de duas pontas, o manto imperial prego aos ombros. Imagem
nitida, mas a parte superior esb faltando (quebrada), atingindo a legenda DN
CONSTAN (TIVS PF) AVG. No reverso, a imagem representa um soldado ou
legionario romano (ou o proprio imperador) derrotando um inimigo. Este pedin-
do miseric6rdia. Em outros exemplares notamos tratar-se de uma representagao
de um inimigo persa, pois o uniforme estava maid destacado. A riqueza dos de-
talhes, como escudo, a lanka, a espada do vencido caindo ao solo, o escudo sendo
pisoteado pe[o vencedor demonstra a importancia em destacar ta] rata. Na ]e-
genda FEL TEMP (REPA) RATIO, e o exergo de uma das vgrias cases de cu
nhagens romanas RQX.

Observag6es
Pena de bronze, estado de conservagao bem conservada(BC), de difmetro de 1,3
mm, peso de 2.77g, alto reverso 10 horan,
Existem 68 variantes desta pena na colegao, dos maid variados centros monetf-
rios
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e essa pena no cat:ilogo de
David Sears.

Bibliografia
Cohen, n. 45, p. 447.
RIC, n. 137, p. 258.
Ndmero da Colegao do MHN, 64

Identinicagao da moeda:
Nimero de ordem: 12
Denominagao: AE iy2 centenionalis
Ano / Local: cunhada entre os anon de 345-347, em Alexandria

Anverso e reverse

Textos que acompanham as figuras no reverse e no anverso
Anverso: DN CONSTANTIVS PF AVG
Reverso: FEL TEMP REPARATIO / ALEA I'

Descrigao e decodificagao da iconografia
No anverso notamos as mesmas alterag6es citadas na ficha anterior. Apenas os
detalhes sgo maid especfficos, como as tr6s pontas do diadema e o manto. No
reverso existem alguns pontos que devem ser citados. O sfmbolo I ', encontrado
nos exemplares referentes a Constancio, e o exergo ALEA da cidade de Alexan-
dria

Observag6es
Pena de bronze, estado de conservagao muito bem conservada (MBC), de difme
tro de 2.8 m
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Bibliografia
Cohen, n. 45, p. 447.
RIC, n. 58, p. 542.
N6mero da Colegao do MHN, 3

Identialcagao da moeda
N6mero de ordem: 13
Denominagao: AE 2
Ano / Local: cunhada entre os ands de 348-350, em Aqui16ia

Anverso e reverse

Textos que acompanham as figuras no reverso e no anverso
Anverso: DN CONSTAN(TIVS PF AIVG) A
Reverso: FEL TEMP(REPARATIO) / AQ+"

Descrigao e decodinicagao da iconografia:
No anverso, apesar da mesma representagao e legenda das anteriores, o diadema
aparece com apenas duas pontas, acompanhado da petra A. Enquanto que no
reverso, a16m do exergo simbolizando a Aqui16ia, tamb6m encontramos os
simbolos # (identi6lcado por Cohen e Aurnaud homo uma estrela) e e (esp6cie de
and)

4
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Observag6es
Pena de bronze, estado de conservagao bem conservada(BC), de diimetro de 2.3
mm, peso de 4.75g, alto reverso 5 horns

Bibliografia
Arnaud, p. 198.
Cohen, n. 47, p. 447.
RIC, n. 101, p.323.
N6mero da Colegao do MAIN, 4

Identificagao da moeda:
N6mero de ordem: 14
Denominagao: AE :y2 centenionalis
Ano / Local: cunhada no ano de 342, em Nicom6dia.

Anverso e reverso:

Texton que acompanham as figuras no reverse e no anverso:
Anverso: DN CONSTANTIVS PF AVG
Reverso: FEL TEMP REPARATIO I ' / SMNA

Descrigao e decodificagio da iconografia:
As mesmas representag6es da ficha anterior estate presentes, tanto no anverso
quando no reverse. O simbo]o ]' tamb6m este presents. A diferenga nesse casa 6 o

da cidade de Nicom6dia.



Cldttdio Cariai

Observag6es
Pena de bronze, estado de conservagao muito bem conservada (MBC)
tro de 2.2 mm, peso de 6.01 g, alto reverso 12 horas

de diAme-

Bibliografia:
Cohen, n. 44, p. 447
RIC, n. 67, p. 476.
N6mero da QQ+gSaQ 4o MHN 18

Identi$icagao da moeda
Nimero de ordem: 15
Denominagao: AE iy2 centenionalis
Ano / Local: cunhada entre os anos de 348 e 351 em Constantinople

Anverso e reverso

Textos que acompanham as niguras no reverse e no anverso
Anverso: DN CONSTANTIVS PF AVG
Reverso: FEL TEMP REPA]3,ATIO / CONS

Descrigao e decodificagao da iconogranla
As mesmas representag6es da ficha anterior estio presentes, tanto no anverso
quanto no reverso. Ngo encontramos a presenga do simbolo I', embora as
anotag6es do MHN cite-la. A diferenga nesse casa 6 o exergo CONS, da cidade de
Constantinopb:
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Observag6es
Pena de bronze, estado de conservagao bem conservada (BC)
mm, peso de 3.13 g, alto reverso 6 horas

de diAmetro de 2.8

Bibliografia:
Cohen, n. 47, p. 447
RIC, n. 84, p. 454.
Ndmero da Colegao do MHN, 6

dentificagao da moeda;
Ndmero de ordem: 16

AE !4 centenionalis
Ano / Local: cunhada entre os amos de 348 e 350, em Tessa16nica.

Texton que acompanham as figures no reverse e no anverso:
Anverso: DN CONSTANTIVS PF AVG A
Reverso: FEL TEMP REPARATIO A/ TSE



Ctdttdio Cariatt

Exergo tamb6m variou, TSE,

Pena de bronze, estado de bem conservada (BC), de diametro de 2.3
mm, peso de 3.86 g, alto reverso 12 horas.

Bibliografia:
Cohen, n. 45, p. 446.
RIC, n. 117, p. 412.

do MAIN, 28.N6mero da Col

Identificagao da moeda:
N6mero de ordem: 17
Denominagao: AR Siliqua
Ano / Local: cunhada entre 347-348 em Arles.

Anverso e reverse:

m

Texton que acompanham as figuras no reverso e no anverso:
Anverso: CON PF AVG
Reverse: VICTORIAN DD AVGGQ NX/ PARL

No anverso aparece o busto de Constancio, seu name e tftulo (Xz4-
gusio). Face voltada para a direita, com o diadema e a parpura. Segundo Gomes
b£arques, Fibre, Orlandonie Brunn, a do diadema imperial nas
moedas era muito nas cunhagens orientais.:t nib
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reverso, a imagem de dais simbolos da Vit6ria Romana (uma de frente para ou-
tra), com elmo, escudo, segurando um objeto nas mios. A base, no exergo, en-
contra-se PARL, Arles. Inscrig6es pouco legiveis. Segundo Cohen, pode ser en-
contrada em outras variantes uma coroa, palma, estrela, dentro do campo. E
ainda os monogramas C,D,F,M,P,S,T,HR,MA,ME. Em alguns cason a Vit6ria 6
representada de forma dada, como analisaremos maid tarde.

Observag6es:
Pena de bronze, estado de conservagao regular (R), de digmetro de 1.42 mm
peso de 1.46g, alto reverso 12 horan,
Existem 51 variantes desta pena na colegao, cunhadas em casas mane
tgrias diferentes.

Bibliografia
Sears, n. 3997, p. 337.
Cohen, n. 291, p. 484.
RIC, n. p. 208.
Marques, p. 117.
Frire, p. 83
Orlandoni, p. 124.
NQmero da Colecio do MHN, 208.



Cldttdio CUriaM

Identificagao da moeda:
N6mero de ordem: 18
Denominagao: AR Siliqua
Ano / Local: cunhada entre 347-348 em Aqui16ia.

Anverso e reverse

;;,:'j:itf I !i£i:£

$

i

Texton que acompanham as figuras no reverso e no anverso
Anverso: CONSTANTIVS (PF AVG)
Reverso: VICTORIAE DD AV (GGQ NN) / AQP

Descrigao e decodi6icagao da iconogra6ia
A grande caracteristica dessas pegas sio a sua pequena circunfer6ncia (como
podemos observar no pr6ximo item). No anverso tanto o busto coho a legends
possuem uma grande semelhanga com a ficha anterior. A fisionomia de Cons
t6ncio que aparece de forma diferente. No reverse a representagao (dual Vit6-
rias com dual coroas de louros) 6 a mesma da 6lcha de n6mero 8, apesar do lada
direito encontrar-se danificado. A variagao signi6icativa 6 justamente o exergo
AQP referente a Aqui16ia.

Observag6es
Pena de bronze, estado de conservagao regular (R), de difmetro de 1.07 mm
peso de 1.74g, alto reverse 6 horas.

Bibliografia:
Sears, n. 3997, p. 337.
Cohen, n. 293, p. 484
RIC, n 76. p. 322
Nlimero da Colegao do MHNt201
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Identificagao da moeda
N6mero de ordem: 19

Denominagao: AR Siliqua
Ano / Local: cunhada entry 340-348 na Siscia.

Anverso e reverso

lw '
:T-

{.

R' l:i:

Texton que acompanham as figuras no reverso e no anverso
Anverso: (CONST) ANTIVS PF AIVG
Reverso: (VICTO)RIAA DD AV GGQ NN / AMIS

Descrigao e decodificagao da iconografia:
O estado de conservagao dessa moeda 6 bem superior as anteriores (fichas 8 e
9). Podemos notar o busto de Constancio, a direita, com o diadema e o manto
(preso por uma capa). O lada esquerda encontra-se quebrado. No reverso dubs
Vit6rias, aladas, segurando duas coroas de louros. Apesar de ester danificado a
esquerda, a legenda apresenta-se legivel. O exergo ASIA, referente a Siscia

Observag6es
Pena de bronze, estado de conservagao bem conservada (BC), de difmetro de
1.06 mm, peso de 1.39 g, alto reverse 6 horan

Bibliografia
Sears, n. 3997, p. 337.
Cohen, n. 294, p. 484
RIC, n 182. p. 363
N6mer6 da ColeQgo do MINN, 204.
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Ct&ttdia Carlalt

Identificagao da moeda:
N6mero de ordem: 20
Denominagao: AR Siliqua
Ano / Local: cunhada entre 347-348 em Arles

Anverso e reverso

Textos que acompanham as 6lguras no reverse e no anverso:
Anverso: CONSTANTIVS PF AVG
Reverso: (V]C)TOR]AE DD AIV (GGQ NN) / PAR(L)

Descrigao e decodiHicagao da iconografia
No anverso encontramos as mesmas caracteristicas das fichas anteriormente
retratadas, a parte superior da moeda tem uma pequena falha. Embora tenha
fido amoedada, teoricamente, na mesma casa de cunhagem da ficha de n6mero
8 (identificada pele exergo PAR, o L nio foi localizado pois a pena este quebra-
da), notamos a presenga da letra G no reverso, entre as dubs Vit6rias aladas
com os louros em suas mios.

Observag6es
Pena de bronze, estado de conservag6o bem conservada (BC), de difmetro de
1.06 mm, peso de 1.96g, alto reverse 12 horan,

Bibliografia:
Sears, n. 3997, p. 337.
Cohen, n. 294, p. 484
RIC, n 72. p. 208.
N6mero da Coli
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O acelvo de loedas de Calls!&ltcio ll do Mttset{ Hist6rico Naciollat

Identinicagao da moeda
N6mero de ordem: 21
Denominagao: AR Siliqua
Ano / Local: cunhada entre 347-348 em Arles

Anverso e reverso

kK\l ' £ :-

Texton que acompanham as aiguras no reverso e no anverso
Anverso: CONTA(NTIVS) PF AIVG
Reverso

Descrigao e decodi6lcagao da iconografia
No anverso encontram-se algumas panes gastas, faltando letras da legenda
Assim mesmo, 6 possivel a identinicagao do busto e suas caracteristicas, sends
uma das variantes da ficha de nimero 8. No entanto, o que chamou a nossa
atengao, foram as letras N e P (sobrepostas, conforme a imagem logo arima)
Este foi um dos poucos exemplares com essen simbolos encontrados na colegao

Observag6es
Pena de bronze, estado de conservagao regular (R), de difmetro de 1.06 mm,
peso de 2.03g, alto reverso 12 horan
Existe outra pena com todas as caracterfsticas, inclusive o exergo, citadas aci-
ma. Mas encontra-se num estado precgrio
A grande maioria dessas pegas presences na colegao do MHN foi cunhada em
Arles.

Bibliografia
Sears, n. 3997, p. 337.
Cohen, n. 296, p. 484.
RIC, n 76. p. 209.
N6mero da Colegao do MHN, 215
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Ct6.ttdio Cal'!an

Identi6icagao da moeda
N6mero de ordem: 22
Denominagao: AR Siliqua
Ano / Local: cunhada entre 347-348 em Aqui16ia

Anverso e reverso

Texton que acompanham as figuras no reverso e no anverso
Anverso: CONSTA(NTIVS) PF AVG
Reverso: VICTORIAN DD AIV GGQ NN / AQS

Descrigao e decodificagao da iconografia:
O anverso apresenta-se corrofdo pda agro do tempo, mas conseguimos identificar,
tanto na legenda quanto no proprio retrato monetario, o busto de Constfncio se
guido pelo Dome e titulo da legenda (ficha de n6mero 8). Os simbolos monetfrios
do reverso encontram-se em mellor estado do que no anverso. As dual Vit6rias,
aladas com dual coroas de louros nas maas, a legenda VICTORIAE DD AVGGQ
NN tamb6m este nftida. No exergo AQS, referente a cidade de Aqui16ia

Observag6es
Pena de bronze, estado de conservagao bem conservada (BC), de difmetro de
1.08 mm, peso de 1.2g, alto reverse 6 harks
Notamos que, segundo o RIC e comparando com a colegao do MHN, ocorreu
uma grande emissgo destas pegas entre os anos de 340 e 348, nio s6 de Arles
como tamb6m da Aqui16ia

Bibliogra6ia
Sears, n. 3997, p. 337.
Cohen, n. 299, p. 484.
RIC, n 76. p. 322.
Ntimero da ColeQao do MHN, 217.
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O aceivo de }lloedas de Const&ltcio ]} do Mttsett Hist6rico Naciotl,al,

Identi6icagao da moeda:
N6mero de ordem: 23
Denominagao: AR Siliqua
Ano / Local: indeterminado

Anverso e reverso

g

Textos que acompanham as $iguras no reverso e no anverso
Anverso: (CONSTANTIVS) PF AVG
Reverso: V]CTOR]AE DD AV GGQ NN /

Descrigao e decodificagao da iconogranla
Anverso o busts de Constancio, juntamente com as inscrig6es, encontra-se apa-
gado, mas ainda 6 possivel a identificagao. O que lorna elsa pena diferente das
outras, 6 justamente o reverso. Encontramos, coma nas demais, as dual Vit6-
rias com elmo e escudo, segurando um uofo. Nesse caso identificamos dual
mensagens na mesma moeda. Uma referente a Vit6ria, outra ao unto XX XXX,
conforme analisaremos nas pegas laudat6rias ou uofioas. Logo acima, no centro
da pena notamos a presenga de uma coroa. Infelizmente o enxergo encontra-se
totalmente apagado, sendo impossivel indicar o local de amoedagao.

Observag6es
Pegs de bronze, estado de conservagao mal conservada (MC), de difmetro de
2.25 mm, peso de 3.93 g, alto reverso I hora
Esse pena 6 maier e mats pesada que as outras variantes do simbolo da Vit6ria
E a 6nica moeda existente no MHN onde estio relacionados os Datos e a Vit6ria.
N6s a selecionamos como typo militar segundo o catalogo de Henry Cohen
Nio encontramos esse exemplar no Sears.
$ggyB4g.g.BllQz..g! t;c18os XX e XXX, sio referentes a Const6ncio 11, enquanto que
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Cldtldio Cariait

os X e XX referem-se a Constante

Bibliografia:
Cohen, n. 293, p. 484.
RIC. N. 69, P. 409

Identificagao da moeda:
Nimero de ordem: 24
Denominagao: AR Siliqua
Ano / Local: cunhada entry 347-348 em Tessa16nica

Anverso e reverso
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Texton que acompanham as figuras no reverso e no anverso
Anverso: CONSTANTIVS PF AVG
Reverso: VICTORIAN DD AV GGQ NN E / TeS

Descrigao e decodificagao da iconogra6ia
Nessa pegs podemos identificar, de uma maneira gerRI, as representag6es e as
legendas por se encontrarem em mellor estado que as anteriores. O anverso, o
busto do imperador ngo sofre maiores alterag6es que nas 6ichas anteriores. No
reverso, a16m do exergo TeS, (Tessa16nica), existe a presenga da letra E entre as
duas Vit6rias

Observa
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O acelvo de l?toedas de Coltst&llcio li do Mttsett Hist6rico Nacional

Pena de bronze, estado de conservagao muito bem conservada (MBC), de difme
tro de 1.04 mm, peso de 1.79 g, alto reverso ll horns.
Como na ficha de n&mero 13, esse pena foi cunhada no mesmo ano.

Bibliografia
Sears, n. 3997, p. 337.
Cohen, n. 300, p. 484
RIC, n 140. p. 148
N6mero da ColeQao do MAIN, 225

Identificagao da moeda:
N6mero de ordem: 25
Denominagao: AR Siliqua
Ano / Local: cunhada entre 347-348 em Tessa16nica

Anverso e reverso
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Textos que acompanham as figuras no reverso e no anverso
Anverso:(CONS)TANTIVS(PF AIVG)
Reverso: VICTORIAE DD (AV GGQ NN) 6 / TES

Descrigao e decodificagao da iconografia
Anverso encontra-se apagado, onde s6 podemos identi6icar a parte da cabega do
busto de Constgncio. O reverse, bem mats nftido, as duas Vit6rias, com os lou-
ros e o simbolo 6 (muito parecido com um coragao). Novamente o exergo 6 refe-
rente a Tessa16nica (TES).
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Ctdttdio CUrtaIl

1.04 mm, peso de 1.52 g, alto reverso 6 horas.
Coma na ficha anterior, elsa pegs foi cunhada no mesmo ano

Bibliografia
Sears, n. 3997, p. 337.
Cohen, n. 301, p. 484.
RIC, n 99. p. 411
Nimero da Colegao do MHN, 224

Identificagao da moeda:
N6mero de ordem: 26
Denominagao: AE 4
Ano / Local: cunhada entre os anon de 337-340 em Arles

Anverso e reverso

$

Texton que acompanham as figuras no reverse e no anverso
Anverso: DN CONSTANTIVS PF AVG
Reverse: GLORIA EXERCITVS / PAR

Descrigao e decodificagao da iconografia
No anverso, face voltada a direita, diadema com duas pontas, nio aparece o
manto com os cord6es. Na legenda DN CONSTANTIVS PF AVG, circundando o
busto imperial. No reverso doin soldados, armados de armadura, com as cabegas
voltadas para o centro, onde, acima do estandarte notamos a presenga do alga
rismQ !@vavelmente representando alguma legiao Romana): A legenda de.
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O aceivo de ntoedas de ColLst&.itcio 11 do Mt,tsett Hist6rico Naciol\at

monstra a importancia do ex6rcito no quarts s6culo, GLORIA No
as iniciais PAR, a Arles. As dual 61timas le-exergo

trac do exergo estio

mega de bronze, estado de muito bem de difmetro de
1,5 mm, peso de 1,61g, alto reverse 12 horns,
Existed 50 variantes, delta pegs na colegao. Alas ocorre uma diferenga quando ao
simbolo localizado no Ifbaro. Nesta pegs o I (tlnica na cole@o). Em

o Y, 0, P. Estas vertentes serif analisadasoutras .te.

Bibliogranta:
Sears, n. 3998, p. 337
Cohen, n. 93, p. 455.
RIC, n. 53, p. 206.
N6mero da Colegao do MHN, 113.

da moeda:
NQmero de ordem: 27

apes o ano de 337 em Constantinopla.

Reverso: GLOR]A EXE
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Cldttdio Carlatt

Descrigao e decodificagao cla
Anverso, busts a direita, as inscrig6es a esquerda

o manto prego a uma napa. No reversomesmo assim foi po$sivel
langas, montando guarda a um estandarte (aodais soldados, com subs

um simbolo semelhante a uma meia lua.centro). Nesse estandarte encontramos
Exergo reference a

de difmetro de 1,06.o bemPegs de bronze, estado de
mm, peso de 1,50g, alto reverse 12 horan,

uma cunhagem especial em homena-Segundo o RIC, elsa moeda faz parte de
gem a Constantinopla.

CONST (e sim CONGA ou CONSP). Por ipsoNao encontramos, no RIC, o exergo
seguimos a classificagao realizada por Henry Cohen

B
Sears, n. 3998, p. 337
Cohen, n. 102, p. 455.
RIC, n. 23, p. 449
N6mero da Colegao do MHN
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O acelvo de moedas de Collst&ltcio ll do Mttsett. Hist6rico Naciolta{

Identinicagao da moeda
N6mero de ordem: 28
Denominagao: AE 4
Ano / Local: cunhada no ano de 340 em Lion

Anverso e reverso

bH '

gl

Texton que acompanham as figuras no reverso e no anverso
Anverso:(DN) CONSTANTIVS(PF AVG)
Reverso: (GLORIA E)XERCITVS / PLG J

Descrigao e decodificagao da iconografia!
O busto do imperador a direita, com diadema e o manto (conforme a anterior). No
reverse notamos algumas variag6es nio encontradas em outras pegas\ O exergo
PLG J, com a lua crescente segundo Cohen , pertencente a Lions um dos poucos
exemplares da colegao, e no estandarte o V, ao centro, cercado por dois soldados.

Pena de bronze, estado de conservagao bem conservada(BC), de difmetro de 1,5
mm,pesodel,48g,altoreverso6horas,. . . . . '.
O ano de cunhagem, 340 (coma na grande maioria dessas pegas), coincide com o
ano em que Constantine ll invade a Italia e 6 derrotado pelo irmao, Constants.
Provavelmente Const&ncio aumentou a amoedagao para preparer o seu ex6rcito
para alguma intervengao, se necessgrio
O exergo que localizamos no RIC (citado na bibliografia) nio apresenta a lua
crescente ( J)

Bibliografia
Sears, n. 3998, p. 337.
Cohen, n. 100, p. 455.
RIC, n. 13, p. 178
N6mero da Colegao 4Q j\4HN, 114
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Ct6t{,dio Carta \

Identi$icagao da moeda:
N6mero de ordem: 29
Denominagao: AE 4
Ano / Local: cunhada no ano de 340 em Arles

Anverso e reverso
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Texton que acompanham as figuras no reverse e no anverso
Anverso: CONSTANTllVS PF AVG
Reverso:(GLORIA E)XERCITVS G/PARL

Descrigao e decodificagao da iconografia
Ocorre uma variagao no anverso em relagao is fichas anteriores. Nesse cano nio
foi incluido, na legenda, o DN. Busto de ConstAncio a direita, com o mango. Arima
da cabega da imagem, encontramos uma esp6cie de circulo que comp6e o diadema
No reverso, novamente os doin soldados voltados para o estandarte, onde locali-
zamos o G. O exergo PARE, referente a Arles

Observag6es:
Pena de bronze, estado de conservagao bem conservada (BC), de difmetro de 1,5
mm, peso de 1,50g, alto reverse 12 horan
Existem maid quatro exemplares dessa pena no MHN, semelhante em todos os
detalhes(exergo, iconografia, sfmbolos)
Segundo Cohen, em algumas variantes dense tipo monetfrio, a16m do G, pode
vir acompanhado do cristograma

Bibliografia
Sears, n. 3998, p. 337.
Cohen, n. 103, p. 455
RIC, n. 56, p. 206
N6mero da ColeQao do MHN, 108
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O ace!«po de ll\vedas de Cot\st&ttcia !! do Muse ! Hist6rico Naciol\ai

N6mero de ordem: 30
Denominagao: AE 4
Ano / Local: anterior a setembro de 337, em Arles ou Constantinopla

Anverso e reverse:

Texton que acompanham as figuras no reverso e no anverso
Anverso: FL IV CONSTANTIVS NOB C
Reverso: GLORIA EXER(CI'lVS) O / SCONSe

Descrigao e decodificagao da iconogra6ia
No anverso localizamos uma alteragao significativa. A16m da legenda referente ao
nome e titulo de Constincio (FL IV CONSTANTIVS NOB C), o busto 6 represen
tado pda imagem do imperador com uniforme militar, comum nas cunhagens .com
elsa titulagao (colegao do MHN). O reverse ocorre poucas alterag6es. A16m do e
xergo (ver observag6es), o simbolo O, encontra-se a8 centro da pena, cercado pelts
dais soldados

Observag6es
Pegs de bronze, estado de conservagao muito bem conservada (MBC), de difme-
tro de 1,5 mm, peso de 1,96 g, alto reverso 6 horas.
Ngo conseguimos localizar no RIC o exergo SCONS+. O maid pr6ximo.que che
gamos foi PCONST, acompanhado do sjmbolo (ou letra) O (RIC.!. I p. 205: rene
rente a Arles), e CONS (RIC n. 23 p. 449) com a petra grega e. Mas o ano da cu-
nhagem, entre setembro 337 e 340, ngo coincide com gJ?genoa apresentada no
anverso. Por ipso achamos melhor excluir a citagao do RIC da bibliogra6la

Bibliogrania
Sears, n. 3998, p. 337.
Cohen, n. 92, p. 455
N6mero da Colegao do MHN, 129
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Cldttdio Carlafl

Identificagao da moeda
N6mero de ordem: 31
Denominagao: AE 4
Ano / Local: cunhada no ano de 340 provavelmente em Arles

Anverso e reverso

r'

Texton que acompanham as figuras no reverse e no anverso
Anverso: IMP CONSTANTIVS AVG
Reverso: (GLORIA EXERCITVS) O / SCONSe

Descrigao e decodificagao da iconogra6ia
I.Jnica pena da colegao do MHN com a legenda IMP CONSTANTIVS AVG no an-
verso. Busto de ConstAncio a direita, com manto preso ao pescogo. O reverso repete
a mesma iconografia, com os simbolos, que a Hicha anterior.

Observag6es
Pena de bronze, estado de conservagao muito bem conservada (MBC), de di6me-
tro de 1,27 mm, peso de 1,95 g, alto reverso 12 horas
Nio encontramos nenhuma refer6ncia a essa pena no Cohen. No RIC n. I p.
205, existe uma citagao sobre as representag6es e legendas delta moeda. Mas
novamente o exergo 6 diferente (PCONST), e nio identiHlcamos o e.

BibliograHia:
Sears, n. 3998, p. 337.
N6mero da Colecgo do MHN. 130
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O aceivo de It\oedcls de Constdttcio il do Mttsett Hist6rico Naciot\al,

Identi6icagao da moeda
N6mero de ordem: 32
Denominagao: AE 4
Ano/ Local: cunhada entre os ands de 337(setembro) e 340, provavelmente em Arles.

Anverso e reverso

Textos que acompanham as figuras no reverso e no anverso
Anverso: FL IV CONSTANTIVS AIVG
Reverso: GLORI(AE)XERCITVS X/SOON

Descrigao e decodificagao da iconografia
Busto a direita, com as mesmas caracteristicas da ficha anterior. No exergo, os
soldados "guardam" o estandarte com o numeral X, 6nica pena com esse simbolo
na colegao do MHN.

Observag6es:
Pena de bronze, estado de conservagao regular (R), de di6metro de 1,04 mm,
peso de 1,69 g, alto reverso 12 horas.
Encontramos citag6es tanto da legenda do anverso, quanto ao X do reverso, no
RIC n.. 44 p. 206. Novamente o exergo ngo foi identificado, pris no RIC 6 PEON
e nio SCON. Geralmente nas cunhagens realizadas em Constantinopla, a inici-
al 6 a letra C. Em Arles o C 6 sempre a Segunda petra

Bibliografia
Sears, n. 3998, p. 337.
Cohen, n. 89, p. 455
N6mero da Colegao do MHN, 128
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Claudio Cartait

Identi6icagao da moeda:
Ndmero de ordem: 33
Denominagao: AE 4
Ano / Local: cunhagem anterior a maio de 337 em Constantinopla

Anverso e reverso

Texton que acompanham as figures no reverso e no anverso
Anverso: FL ]lV CONSTANTIVS NOB (C)
Reverse: GLOR]A (EXERCITV)S O / CONST

Descrigao e decodificagao da iconografia
Ocorre uma variagao no anverso em relagao as fichas anteriores. O tftulo existente
na tegenda(AVGj da maioria das pegas, 6 substituido pele de AXobfZzlssfmo Cesar.
O busto permanece a direita, com o manto e ngo uniforme militar. Reverso notamos
que os doin soldados estio com os deus respectivos elmos, de guarda ao estandarte
com o simbolo O acima. Exergo CONST proveniente de Constantinopla

Observag6es
Pena de bronze, estado de conservagao bem conservada (BC), de difmetro de 1,5

mm, peso denio0gncontreverso 12 horan citagao no RIC sobre as legendas do
anverso. O simbolo O e o exergo CONS estio identificados na pggina 448. Nesse
cano a moeda aparece com um S a maid

Bibliografia:
Sears, n. 3998, p. 337.
Cohen, n. 101, p. 455.
N6mero da Colegao do MHlllz.99.

96



O acavo de } }oedas de Const&ncio 1{ do Mttsett Hist6rico Nacioltat

Identificagao da moeda:
NQmero de ordem: 34
Denominagao: AE 4
Ano / Local: cunhada entre os anon de 337 e 347 em Antioquia

Anverso e reverse

Texton que acompanham as figuras no reverse e no anverso
Anverso: CONSTANTIVS AIVG
Reverso: GLORIA EXERCI'lVS e / SMANH.

Descrigaoedecodificagaodaiconogrania: . . . . .. .- ...
Anverso de Const6ncio, com o manto e o diadema (conforme a ficha anterior). No
reverso encontramos a mesma representagao dos dois soldados e o estandarte ao
cent'o. A variagao aqui encontrada 6 o simbolo e, que indica a oficina em que a moe-
da foi cunhada. O estandarte tamb6m aparece de uma forma diferente dos anterio-
res, mais bem trabalhado. O exergo SMANH referente a cidade de Antioquia

Observag6es ze, estado de conservagao bem conservada (BC)
1,07 mm, peso de 0,99g, alto reverse 6 horan
Das 259 moedas analisadas, elsa 6 a de menor peso.

de difmetro de

Bibliogrania
Sears, n. 3998, p. 337.
Cohen, n. 97, p. 455.
RIC, n. 40, p. 515.
N6mero da Colegao +g ;haHN 138
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CIZitidio Carlatt

Identificagao da moeda:
N6mero de ordem: 35

Denominagao: AE iy2
Ano / Local: cunhada antes de maio de 337 em Alexandria

Anverso e reverso

3

Texton que acompanham as nlguras no reverso e no anverso
Anverso: FL IV CONSTANTIVS NOB C
Reverso: GLORIA EXERCITVS / SMALA

Descrigao e decodificagao da iconografia:
Anverso o busto de Constancio, aparentemente bem maid jovem que outras
representag6es, ostentando uniforme militar, a direita, com diadema. No reverse
doin soldados, com elmo, de uniforme, com suas langas e um objeto semelhante a
uma corda ao lada, guardam dais estandartes ao centro. Exergo referente a
Alexandria

Observag6es:
Pena de bronze, estado de conservagao muito bem conservada (MBC), de difme-
tro de 1,2 mm, peso de 2,22 g, alto reverse 12 horan.
O RIC na paglna 539 ata a iconograHla gravada no exergo, coma a casa de
amoedagao. Mas o anverso nio foi identiHicado pelo volume do RIC. Por esse
motivo achamos por bem em nio cite-lo na bibliografia.

Bibliografia
Sears, n. 3986, p. 336.
Cohen, n. 104, p. 455
N6mero da Colegao do MHN, 131
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O aceivo de }ltoedcts de Col\stat\cio 1l do Mttselt Hisl6rico Naciol\al,

Identificagao da moeda
N6mero de ordem: 36
Denominagao: AE iya
Ano / Local: cunhagem anterior ao ano de 337 em Antioquia

Anverso e reverse

Texton que acompanham as nlguras no reverso e no anverso
Anverso: FL IV CONSTANTIVS NOB C
Reverso:(GLORIAE)XERCITVS/ SMANT

Descrigao e decodificagao da iconografia
Apesar de serem as mesmas representag6es da ficha anterior, ocorre uma variagao
no anverso. Foi gravada apenas o busto de Constancio, sem mango ou uniforme.
No reverso a mesma iconografia da pena anterior. Alterag6es apenas no exergo
SMANT de Antioquia

Observag6es:
Pegs de bronze, estado de conservagao regular (R), de difmetro de 1,06 mm
peso de 1,49g, alto reverso 12 horan
Notamos que today as pegas do MHN com NOB C na legenda do anverso nio
constam do catalogs do RIC.

Bibliografia
Sears, n. 3986, p. 336.
Cohen, n. 103, p. 455
N6mero da ColeQao do MHN, 136
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Cldttciio Carlall

Identificagao da moeda:
N$mero de ordem: 37
Denominacio: AE lye
Ano / Local: cunhagem anterior ao ano de 337 em Roma

Anverso e reverso

]

Textos que acompanham as figures no reverse e no anverso
Anverso: FL ]lV CONSTANTIVS NOB C
Reverso:(GLORIA) EXERCI'lVS/RP '

Descrigao e decodificagao da iconografia
Anverso o busto imperial, a direita, mas com manto preso por uma capa, em subs
tituigao do uniforme militar. O reverso identi$icamos a mesma da ficha anterior:
modificando apenas o exergo RP, reference a Roma, acompanhado da letra grega e

Observag6es
Pena de bronze, estado de conservagao muito bem conservada (MBC), de difme-
tro de 1,7 mm, peso de 2,27 g, alto reverso 12 horan
Notamos que todas as pegas do MHN com NOB C na legenda do anverso ngo
constam do catalogo do RIC. Mas na paging 257, existe uma citagao sobre o re-
verso delta moeda.

Bibliografla:
Sears, n. 3986, p. 336.
Cohen, n. 109, p. 455
N6mero da Colegao do MHN, 117
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O aceivo de }l\vedas de Co+\st6,i\cio il do Mu,sell Hist6rico Naciol\a!

Identificagao da moeda
NQmero de ordem: 38
Denominacgo: AE !4
Ano / Local: cunhagem anterior ao ano de 337 em Lion

Anverso e reverse

Texton que acompanham as figuras no reverso e no anverso:
Anverso: FL IV CONSTANTllVS NOB C
Reverso:(GLORIAE)XERCITVS/PLG

Descrigao e decodi6icagao da iconografia:
Busts de Const6ncio a direita, com uniforme militar. No reverso dais soldados com
doin 16baros, que, segundo Cohen sio insjgnias militares. O cristograma existente,
novamente segundo o proprio Cohen, nio foi encontrado. Exergo referente a Lion
(PLC)

Observag6es
Pena de bronze, estado de conservagao regular (R):
peso de 1,49g, alto reverso 12 horas

de di5.metro de 1,06 mm

Bibliografia
Sears, n. 3986, p. 336.
Clohen, n. 100, p. 455
N6mero da Colegao do MHN, 115
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C{6tidio Carlatt

Identi6icagao da moeda
N6mero de ordem: 39
Denominagao: AE ly2
Ano / Local: cunhagem anterior ao ano de 337 em Nicom6dia

Anverso e reverso

Textos que acompanham as figuras no reverse e no anverso
Anverso: FL ]V CONSTANTIVS NOB C
Reverso: GLORIAEXERCITVS/SMTS .

Descrigao e decodificagao da iconogra6la
Novamente o busts de Constancio, de armadura, a direita, um pouco raspado pda
aWaD do tempo. No reverso notamos novamente a presenga da petra
acompanhada do exergo referente a cidade de Nicom6dia. A iconogra6la 6 a mesma
da anterior

Observag6es:

Pena de bronze, estado de conservagao regular (R), de diametro de 1,95 mm
peso de 1,2g, alto reverso 6 horan
Segundo Cohen, entre as insignias pode aparecer uma estrela, ferradura ou
uma cruz

Bibliogranla
Sears, n. 3986, p. 336.
Cohen, n. 105, p. 456.
N6mero da Colegao do MHN, 155
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O acai-vo de }lloedas de ConstCtl\cio 1} do Mused! Hist6iico Naciottal

Identi6icagao da moeda
Ndmero de ordem: 40

Denominagao: AE iy2
Ano / Local: cunhagem anterior ao ano de 337 em Cizico

Anverso e reverso

Texton que acompanham as figuras no reverse e no anverso
Anverso: FL IV CONSTANTllVS NOB C
Reverso:(GLORIA E)XERCITVS/ SMKA

Descrigao e decodificagao da iconografia
Este exemplar este num 6timo estado de conservagao. Todos os detalhes estio
muito bem representados. O anverso o busto de Constancio, uniforme e legenda
bem visfvel. O reverso os doin soldados protegendo os doin estandartes, armados,
com elmos e armaduras. A linica alteragao significativa 6 o pr6prio exergo SMKA,
de Cizico.

Observag6es
Pena de bronze, estado de conservagao muito bem conservada (MBC), de difme
tro de 1,4 mm, peso de 2,42 g, alto reverso 6 horas
Resolvemos destacar etta pena para o $ichario-imagem pelo seu estado de con
servagao. Visualizando este moeda podemos ter uma id6ia do grau de importan
cia dada pelo emissor.

Bibliogrania
Sears, n. 3986, p. 336.
Cohen, n. 106, p. 455.
N6mero da ColeGio do MHN, 148
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Cidtldio Cai'!alt

Identificagao da moeda
Ndmero de ordem: 41
Denominagao: AE centenionalis
Ano / Local: Indeterminado

B

a

Textos que acompanham as figuras no reverso e no anverso
Anverso:(DN(iON)STANTIVS PF AVG
Reverso: CONCORDIA MILL'l'VUM lll /

Descrigao e decodificagao da iconografia
No anverso aparece o busto de Constancio, voltada a direita do observador, seu nome
(Comfdncfo) e titulo(Azzgusto),(DN CON) STIANTIVS PF AVG. Um pouch pasta,
ocorre a presenga da petra H ao dado esquerdo da efigie, junta do manto imperial
Reverso, o imperador de uniforme militar, com dois lgbaros(um de coda lado), am-
bos com o cristograma. Ao ladd do lgbaro(esquerdo do observador), notamos o alga
rismo 111. A legenda encontra-se apagada, mas ainda foi possivel identificg-la
CONCORD]A MILITVM. O exergo, totalmente destruido, sendo impossfvel identify
car com clareza o local da emissio. Segundo os especialistas ja citados nas fichas
anteriores, pode tratar-se de alguma cidade da parte oriental do imp6rio, pois encon
tramos uma estrela localizada acima da cabega de ConstAncio. A ficha existente no
MHN acrescenta a sigla ASIA, derivagao de asiatico, nio encontrado.

Observag6es
Pena de bronze, estado de conservagao regular (R), de difmetro de 2,9 mm, peso
de 3.70g, alto reverso ll horan,
IJnico exemplar existente no MHN
Tanto no RIC coma no catalogo de David Sears nio encontramos ne-
nhum dado sobre essa moeda.

Bibliografia
Cohen, n. 41, p. 446.
N6mero da Colec5o do MINN, 2
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O acelvo de lttoedas de Colts!&ltcio ll do Muse!{ Hist6rico Nacional

Identificagao da moeda
Ndmero de ordem: 42
Denominagao: AE 4
Ano / Local: cunhada entre os anon de 355 e 360 em Arles

Textos que acompanham as figures no reverse e no anverso
Anverso:(DN) CONSTANTIVS(PF) AIVG
Reverse: APES REIPVBLICE / PEON

Descrigao e decodificagao da iconografia
No anverso aparece o busts de Constancio, a direita do observador, apesar da
nitidez da 6igura imperial, algumas panes da legenda encontram-se faltando. O
lada direito da pena este quebrado, sendo difTcil encontrar maiores detalhes. O
reverso apresenta problemas semelhantes para a identificagao. Notamos a pre-
senga de Constfncio em p6, com o globo na mio .direita, com o uniforme militar,
um estandarte na mgo esquerda. O exergo PCON, reference a Arles. A pr6pria
imagem do imperador associado ao globe, segundo Nieto Soda corresponde a
uma exaltagao a figura do monarch, come da pr6pria politico imperial

Observag6es
Pena de bronze, estado de conservagao regular(R), de difmetro de 1,6 mm, peso
de 1,73g, alto reverso 6 horan,
Existem maid seis exemplares desta moeda (dando um total de fete). A grande
maioria encontra-se num estado de conservagao bem inferior (coma poderemos
notar nas fichas de n6mero 43, 44).

Bibliogra6ia
Sears, n. 4011, p. 338.
Cohen, n. 188, p. 468.
Nieto Sofia, p. 21
RIC, n. 275, p. 224
Niimero da Colecio do MHN. 185
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Cidtldio Carlatt

Identificagao da moeda
N6mero de ordem: 43
Denominagao: AE 4 siliqua
Ano / Local: cunhada entre os anon de 355 e 361 em Tessa16nica

Anverso e reverso

Texton que acompanham as figuras no reverse e no anverso
Anverso:(DN) CONSTANTIVS PF(AIVG)
Reverso:(APES)(REI) PVBLI(CE)/(TES)

Descrigao e decodificagao da iconografia
Anverso encontra-se apagado. Mesmo assim foi possivel identiflcar a efTgie vol-
tada a direita do observador. A parte de baixo da moeda encontra-se quebrada
No exergo s6 foi possivel identiHicarmos uma esp6cie de vulto da imagem de
Constfncio e os sfmbolos citados na ficha de n6mero 14. As legendas e o exergo
encontram-se totalmente apagados. Segundo o corpo t6cnico do MHN, que usou
come base o catalogo de Henry Cohen, a sigma do exergo serra TES, pertencente
a Tessa16nica.

Observag6es:
Pena de bronze, mal conservada (MC), 1,5 mm de diametro, peso de 1,70g, alto
reverso 10 horan,

Bibliografia:
Sears, n. 4011, p. 338.
Cohen, n. 186, p. 468
RIC, n. 207, p. 421.
N6mero da ColeQao do Main, 184
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O acewo de }lloedas de Const&ncio !! do Mttset{ Hist6rico Nacioita!

Identi6lcagao da moeda:
N6mero de ordem: 44
Denominagao: AE
Ano / Local: cunhada no ano de 350 em Cisico

Anverso e reverso

Texton que acompanham as figuras no reverso e no anverso
Anverso:(DN)(CONSTANTIVS) PF AVG
Reverso:(APES)(REIPVBLICE)/ SMAB

Descrigao e decodificagao da iconografia
No anverso notamos as mesmas inscrig6es das fichas de n6mero 43 e 44, s6 que
bem mats gastas. Inclusive a legends nio este legivel. A variagao do reverso 6
justamente no local da amoedagao identi6icado no exergo SMAB, Cisico. Alguns
detalhes estio mais nitidos que os anteriores, coma podemos destacar o unifor-
me militar, e o formato do globo na mio direita e o elmo sobre a cabega da ima-
gem

Observag6es
Pena de bronze, mal conservada (MC), com o difmetro de 1,35 mm, peso de
2,30g, alto reverso 7 horan.

Bibliografia:
Sears, n. 4011, p. 338.
Cohen, n. 189, p. 468.
RIC, n. 180, p. 263.
N6mero da Colegao do MINN, 186
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Cldt€dio Cal Lait

Identificagao da moeda
N6mero de ordem: 45
Denominagao: AE centenionalis
Ano / Local: cunhada entre os anos de 348 e 350, em Tr6ves

Anverso e reverso

W q
H

Texton que acompanham as figuras no reverso e no anverso
Anverso: DN CONSTANTIVS PF AVG
Reverso: FEL TEMP REPARATIO / TRP

Descrigao e decodificagao da iconografia
O anverso encontra-se em 6timo estado. O busto de Constfncio aparece nftido:
representando o imperador mats jovem do que em outras emiss6es, com o dia-
dema de duas pontas e o manto. A representagao do reverso, pda sua singulari-
dade, chamou a nossa atengao. A nigura de uma fenix sobre um pedestal ou ro-
cha (segundo o RIC), tendo a sua cabega circundada por uma aur6ola (capitulo
doin p.) ou estrela, para indicar a sua natureza celeste. Tanto a aur6ola coma a
fenix tem um significado especial. A fenix, segundo os relatos de Her6doto e
Plutarco, 6 um passaro mitico, etiope dotado de extraordin6ria longevidade, que
tem o poder, depois de se consumir numa fogueira, de renascer das cinzas. Apa-
recendo os aspectos simb61icos: ressurreigao e imortalidade. No exergo TRP,
referente a Tr6ves (Trier).

Observag6es:
Pena de bronze, estado de conservagao muito bem conservada (MCB), de difme
tro de 1,07 mm, peso de 2.38g, alto reverso 12 horns,
Existe apenas mais uma variante delta pena na colegao, que esb com o exergo
ilegfvel. Segundo o corps t6cnico do MHN, o exergo tamb6m 6 referente a Trier
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O acewo de }ltoedcts de Coltst&lacio 1} do Mttset{ Hist6rico Naciot\at

(TRP). N6s nio elaboramos outra ficha representando etta moeda por ela estar
em p6ssimas condig6es
Cohen utiliza a grania francesa, Tr6ves. Ja o RIC a grafia alema, Trier.

Bibliografia
Sears, n. 4002, p. 337.
Chevalier e Gheerbrant, p. 422.
Cohen, n. 58, p. 448.
RIC, n. 144, p. 258
N6mero da Colegao do MHN, 85

Identificagao da moeda:
N6mero de ordem: 46

o: AE 3%a

$

Anverso: FL IVL C
Reverso: GLORIA

daDescriwao e
parece represents-loNo anverso o busto de

mats Jovem que as

pl'opl'la leg laud levi) L/ LIYuuLLbDD&//LU urDU//i abut ipaiiiiaua uao x ixviaia uv ovu
JtZZtoJ, cont6rme a hcha cle numero i, cunnaaa nonome FL IVL



Claudio Carlalt

em que Constincio exercia a fungao de Cesar. A pena pode tamb6m ser identifi-
cada com cou/'a€ada, pois o retrato monetfrio vem acompanhado de uma arma-
dura e nio do manto homo nos anteriores. No reverse notamos a presenga de
dois soldados, mas acompanhado de doin Ifbaros ao inv6s de um, com um sim.
bold arima, difTcil de ser identificado por causa do estado da moeda. A legends,
GLORIA EXERCITVS, faz alusio a importancia militar e politico das legi6es
Nio raro, muitos imperadores foram aclamados pdas tropas durante o s6culo
IV. Amboy os soldados estio acompanhados de uma lanka cada. Exergo referen
te a Siscia.

Observagdes

Pena de bronze, estado de conservagao muito bem conservada(MBC), de digme-
tro de 1.5 mm, peso de 2.23g, alto reverso 6 horas,

As variantes desta pena, num total de 23, sofrem algumas modificag6es, princi-
palmente no anverso (busto) e os sjmbolos encontrados nos lgbaros serif inter-
pretados nas pr6ximas fichas
Quanto ao ano de amoedagao, nos parece improvavel a data citada no RIC
Const6ncio foi Cesar de 324 a 337, nio haveria necessidade de cunhar moedas
com a legenda NOB C, se j6 estivesse exercendo a fungao de Augusto. Outro
detalhe por n6s identiHicado foi que o RIC, p. 348, ata nas legendas do anverso,
Constfncio coma Augusto, nio fazendo alusio as cunhagens realizadas antes de

337. Por esse motivo achamos por bem nio incluir na bibliogra6ia a paglna do
RIC

Bibliografia
Sears, n. 3986, p. 336.
Cohen, n. 104, p. 456.
N6mero da Colegao do MHN, 96
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O acai-vo de }l\vedas de Cottst&ncio ll do Mttsel{ Hist6rico Naciol\al,

Identificagao da moeda:
NOmero de ordem: 47
Denominagao: AR siliqua
Ano / Local: cunhada entre os anos de 347-348 em Antioquia

Anverso e reverso

W
W

&

\:,

:Ll! I :hLl£=. £.i3£ledkf

Textos que acompanham as flguras no reverso e no anverso
Anverso: DN CONSTANTIVS PF AIVG
Reverso: VOT XX M:VLT XXX / AN

Descrigao e decodiflicagao da iconogra6ia
No anverso aparece o busts de Constancio, seu name (Consfdncfo) e titulo (Azz
gzzs£o). Face voltada para a direita. O diadema aparece bem mais trabalhado, o
cabell mais comprido que o habitual. No reverso sgo encontrados votes de confi-
anga, de fidelidade do povo ao seu governance. Neste casa, a inscrigao significa
que: $otamos por 20 anon depots por maid 30". Surgiram durante o governo de
Maximiano (286-305). Sio mais simpler, por isso chamadas de VOTIVAS ou
:populares". No campo, coroa de louros cercando o voto. No exterior e conc6ntri
cos com a coroa, dais cfrculos, sends em gerd, o exterior de major largura. Ana
lisaremos, em outras fichas, moedas votivas com votos diferentes. No exergo,
AN, pertencente a cidade de Antioquia

Observagdes
Pena de bronze, estado de conservagao soberba(S), de difmetro de 1.05 mm, peso
de 1.75g, alto reverso 12 horan
Existem 18 variantes delta pena na colegao, cunhadas em diferentes casks mo-
netgrias

Bibliogrania
Sears, 3996, p. 337.
Cohen, n. 335, p. 492.
RIC, n. 105, p. 521
Nlimero da ColeQao do MHN, 226
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CldLtdio Cal {an

Identi6icacio da moeda
N6mero de ordem: 48
Denominagao: AR siliqua
Ano / Local: cunhada entre os anos de 34'

Anverso e reverso:

.348 em Alexandria

H
.H

.'i'.I 'b
#

%
:r\ Idi£U ]T=

Texton que acompanham as figuras no reverso e no anverso
Anverso: DN CONSTANTIVS PF AVG
Reverso: VOT XX MVLT XXX / SMALA

Descrigao e decodiHicagao da iconografia:
Notamos no anverso o busts de Constancio, apresentando os mesmos dizeres da
anterior (apenas do pescogo para ama), ngo sendo possivel identi6icarmos a sua
indumentgria. A representagao do imperador encontra-se com uma fisionomia
diferente das demais variantes. O reverse segue o elmo padrao da anterior. Os
votos, a coroa de louros, estio presented. A diferenga aqui recai sobre o exergo
SM.AIA, referente a Alexandria.

Observag6es
Pena de bronze, estado de conservagao soberba(S), de diAmetro de 1.05 mm, peso
de 1.77 g, alto reverse 6 horas
A16m da semelhanga do reverso, analisando o ano de amoedagao (347-348), ob-
servamos um grande interesse do governante em cunhar uma grande quantida-
de de pegas durante esse perfodo, de acordo com o RIC.

Bibliografia:
Sears, 3996, p. 337.
Cohen, n. 336, p. 492.
RIC, n. 33, p. 541
N6mero da Colegao do MHN, 234.
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O acewo de \vedas de Coil.st&ncio !{ do Mttsett Hist6l'ico Nacio ta!

Identificagao da moeda:
N6mero de ordem: 49
Denominagao: AR siliqua
Ano / Local: cunhada entre os anon de 341-351 em Constantinopla

Anverso e reverse

g..;.. +)®
.+:

Textos que acompanham as figures no reverso e no anverso
Anverso: DN CONSTAN(TIVS PF AVG)
Reverse: VOT XX MVI,T XXX / CONS

Descrigao e decodificagao da iconograaia
A representagao de Constfncio no anverso este nitida, apesar de um pouco "gas-
ta", e a inscrigao a direita da moeda estar faltando. Os demais detalhes forum
identificados (conforme a 6icha de n6mero 48). No reverso nio identificamos
maiores detalhes ($icha de n6mero 48) que ja nio tenham fido analisados. O
exergo CON (o S etta faltando), pertencente a Constantinopla

Observag6es
Pegs de bronze, estado de conservagao muito bem conservada (MBC), de difme-
tro de 1.04 mm, peso de 1.40 g, alto reverse 12 horan.
Notamos que essay pegas chamadas de "populares", possuem uma circunfer6n-
cia irregular (oval), sendo maid levee e menores que os outros tipos monetgrios

Bibliografia
Sears, 3996, p. 337.
Cohen, n. 339, p. 492
RIC, n. 6 9, p. 453.
N6mero da Colegao do MINN, 227
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Claudio Cai'!alt

Identi6icagao da moeda
Ndmero de ordem: 50
Denominagao: AR siliqua
Ano / Local: cunhada entre os antes de 347-348 em Antioquia

Anverso e reverso

a

@
Texton que acompanham as figuras no reverso e no anverso
Anverso: DN CON(STA)NTIVS (PF AVG)
Reverse: VOT XX MVLT XXX/ SMANS

Descrigao e decodificagao da iconogrania
O busto de Constfncio (sem a indumentfria), a direita, drapedado coma nas
anteriores. Algumas inscrig6es estgo apagadas. O mesmo reverse das anterio-
res, com o exergo SMANS, de Antioquia. A pegs encontra-se com uma falha a
direita

Observag6es
Pena de bronze, estado de conservagao bem conservada (BC), de difmetro de
1.04 mm, peso de 1.46 g, alto reverse 5 horan.
Apesar do exergo ser referente a cidade de Antioquia, nio identificamos o exer-
go SMANS com a pegs acima analisada. Segundo o RIC, o exergo seria ANT ou
AMANA
8 das 17 moedas, com etta representagao no reverso, foram cunhadas em Antio-
quia

Bibliografia
Sears, 3996, p. 337.
Cohen, n. 336, p. 492
RIC, n. 105, p. 520.
N6mero da ColeQao do MHN, 237
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O acai-vo de n\vedas de Coltst&llcio i! do Mttsett Hist6t'ico Naciotlat

Identinicagao da moeda:
Nimero de ordem: 51

Denominagao: AR siliqua
Ano / Local: cunhada entre os ands de 353 e 355 em Arles

Anverso e reverso

Texton que acompanham as figures no reverso e no anverso
Anverso: DN CONSTANTIVS PF AVG
Reverso: VOT XX MVLT XXX / PAR

Descrigao e decodificagao da iconogrania
O anverso encontra-se totalmente apagado, notando apenas uma imagem som
brea do imperador. No reverso a representagao dos votes conforme a flcha de
n6mero 50. No exergo, um pouco apagado, conseguimos identificar a cidade de
Arles coma emissora

Observag6es:
Pena de bronze, estado de regular (R), de difmetro de 1.05 mm, peso de 1.26 g:
alto reverso 12 horan

BibliograHia
Sears, 3996, p. 337.
Cohen, n. 331, p. 492
RIC, n. 204, p. 218.
N6mero da Colegao do MHIN, 230
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Cidttdio Callan

Identi6lcagao da moeda:
Ndmero de ordem: 52
Denominagao: AR siliqua
Ano / Local: cunhada entre os ands de 347-348 em Antioquia

Anverso e reverso

Texton que acompanham as nlguras no reverso e no anverso
Anverso: IDN CONSTANTIVS PF AVG
Reverso: VOT XX MALT XXX / SMANB

Descrigao e decodificagao da iconografia
Anverso este um pouco apagado, mas foi possivel identi6icarmos o busto de
Constfncio e as inscrig6es (ficha de n6mero 50). Reverso, um pouco escurecido
pda agro do tempo, os votos e a coroa de louros estio nitidos. O exergo
SAMIANB, referente a Antioquia

Observag6es
Pena de bronze, estado de conservagao bem conservada (BC), de di&metro de
1.05 mm, peso de 1.77 g, alto reverso 6 horan
Novamente nio encontramos no RIC a pena referente ao enxergo, conforms ja
explicamos na ficha de n6mero 50
Serra bom ressaltar, que existe no MHN uma moeda cujo o reverso 6 VOT XV
MVLT XX, 6nico exemplar. Segundo Cohen, os exemplares dessa pena encon-
tram-se no Museu da Dinamarca. Infelizmente ngo foi possivel fotografar esse
exemplar. Deixamos para outra oportunidade.
Todos os imperadores do s6culo IV emitiram moedas com essa representagao.
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O acewo de tnoedas de Cottst&ltcio li do Mtlsett Hist6tico Nacioltal

Bibliografia
Sears, 3996, p. 337.
Cohen, n. 332, p. 492.
RIC, n. 115, p. 521
Ndmero da Colegao do MAIN, 235

Identi6lcagao da moeda
N6mero de ordem: 53
Denominagao: AE b'f centenionalis
Ano / Local: cunhada entre os anon de 352-355, em Aqui16ia

Anverso e reverso

Texton que acompanham as figuras no reverse e no anverso
Anverso: DN CONSTANTIVS PF AIVG
Reverse: FEL TEMP REPARATIO / AQP#

Descrigao e decodinicagao da iconografia
No anverso o busto do imperador encontra-se a esquerda. Na maioria dos castes
analisados a imagem este voltada a direita do observador. Diadema de dual
pontas a direita, acompanhado da letra N (comum em muitas cunhagens de
Constancio), perto da nuca. Na legenda DN CONSTAN, um pouco apagado, e
VIVA PF AVG. Nota-se o globo a esquerda, juntamente com o manto imperial.
No reverse, a imagem encontra-se bem mats nitida. Represents Const6ncio em
p6, com uniforme militar, portando o lgbaro na mio direita, com o simbolo cris-
tio (cristograma). Dois jovens, segundo Cohen, a esquerda, com um dos joelhos
no chao, e mites para trig (prisioneiros) olham-se entre si. Logo arima das suas
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Cldttdio Cai'!att

N8 8;brad no-
tamos a identilicaWao da cidade de Aqui16ia(AQP '')

Observag6es:
Pena de bronze,estado de conservagao muito bem conger-ada(bfBC), de diame-
tro de 2.4 mm, peso de 3.79g, alto reverse 12 horns
Existem 21variantes testa pena na colegao, cunhadas em diferentes cases mo-

Bibliografia:
Sears, n. 4008, p. 338.
Cohen, n. 38, p. 446.
RIC, n. p. 334
Nimero da Colegao do BOHN, 5.

denti$1cagao da moeda:
N6mero de ordem: 54
DenominaUao: AE ly9 centenionalis
Ano/ Local: cunhada entre os ands de 348 e 351, em Constantinopla.

Texton que acompanham as fiSuras no reverse e no an\-ergo:
Anverso: DN CONSTANTllVS PF AVG
Reverse: FEL TEMP REPARATIO / CONSA

18
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o da iconografia:Descrigao
com um furl a esquerda. Tanto a imagem coma as inscrig6csA pena

foi possivel contendo os mesmos simbolosestate apagadas. blas a
a anteriorsioda ficha de n6mero 53. No reverso, as

o grande destaque aqui6 a casa de cunhagem, Constantinople, segundo o pro-
prio exergo CONGA.

regular(R), de difmetro de 2.4 mm, pesoPegs de bronze, estado de
de 3.21 g, alto reverso 6 horan.

Sears, n. 4008, p. 338.
Cohen, n. 41, p. 446.
RIC, n.78 p. 453.

do MHN, 6.N6mero da Co

da moeda:
Ndmero de ordem: 55
Denominagao: AE :y2 centenionalis
Ano / Local: cunhada entre os anon de 348 e 350 em Roma.

W

Textos que acompanham as figures no reverse e no anverso:
Anverso: DN CONSTANTIVS PF AVG N

ARAT10 N / R ePReverso: FEL TEMP

1 19
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daDescrigao e
aparece a esquerda, com o globe na mao direitaAnverso o busto de

(altura do ombro), com o manto e diadema. A petra N a direita. No reverso o
com a letra N, aimperador, dais cativos (segundo Cohen e o RIC),

esquerda. A direita da representagaa imperial, o labaro com o (n-

caa de namero 53). 0 exergo rehrente a Roma(R +P).

Pews de bronze, estado de muito bem conservada (MCB), de digme-
tro de 2.55 mm, peso de 3.28 g, alto reverso 9 horan.

B

Sears, n. 4008, p. 338.
Cohen, n. 51, p. 447
RIC, n. 137, p. 258.
Nimero da Col do MHN, 13.

Identificagao da moeda:
N6mero de ordem: 56

AE }
Ano / Local: cunhada entre os anon de 348 e 350, em Arles.

Textos que acompanham a$ figures no reverse e no anverso:
Anverso: DN CONSTANTIVS PF AIVG

PARLReverso: FEL TEMP
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Descriuao e decodificawao da iconogranla:
No anverso estio representados os mesmos simbolos das 6lchas anteriores (53
54. 55). Hesse casa o N nio foi incluido, na amoedagao, pele artesio response
vel. O reverso, um pouch daniHlcado, os dais "inimigos" ou prisioneiros(segundo
Cohen e o RIC), representados numa estatura manor do que a de Constancio,
estate com os brazos voltados para Eras. A imagem do imperador parece pisar na
perna de um dos prisioneiros.(ficha de namero 55). Os demais dados seguem
os modelos anteriores(excegao do N). No exergo PARL, de Arles.

Observag6es:
Pena de bronze, estado de conservagao bem conservada (BC), de diametro de 2.5
mm, peso de 3.28 g, alto reverso 12 horan.
O RIC, Sears e o catalogs de Henry Cohen, estate de acordo ao identificarem as
imagens menores com dais prisioneiros. Coma o imperador 6 o centro do porter
(globe no anver$o), ele e representado em uma maier estatura

Bibliografia:
Sears, n. 4008, p. 338.
Cohen, n. 50, p. 447
RIC, n.104, p. 210

do MHN', lO.Ndmero da

Identificagao da moeda;
N6mero de ordem: 57
Denominagao: AE ly2 centenionalis
Ano / Local: cunhada entre os anon de 348 e 351 na cidade de Nicom6dia.

FEL TEMP REPARAT]
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daDescrigao e
fazer umaGraWas ao excelente estado de conservagao dessa pegs,

o que foi identi6icado nas 8ichas citadasfinalise maid detalhada,
doin sinais no pescogo dete. No anverso

(provavelmente errs do cuneo), o manto, a diadema, o globe e uma napa presa
ao pescogo estio presented. No reverso identificamos que os dais
estio usando capacetes, e o imperador pisa em um delis. Alum do uniforme mi-

e o labaro, existe uma esp6cie de gorda ou chicote na maoliter. o
esquerda da figura imperial. At6 o diadema encontra-se aqui representado no

media.e, referente areverso. O SMN a petra

Pena de bronze, estado de consewagao muito bem conservada(MBC), de diame
tro de 2.4 mm, peso de 4.16 g, alto reverso 5 horan.
O RIC nao faz refer8ncia ao exergo aqui citado. No casa dente Lipo 0

exergo apresentado 6 SMNA. A alusio para o exergo SMNe 6, apenas, relacio-
nado as moedas votivas

B
Sears, n. 4008, p. 338.
Cohen, n. 41, p. 446.
RIC, n. p. 334.

do MHN, 20.Ntimero da Co.
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Identificagao da moeda
N6mero de ordem: 58

Denominagao: AE iy2 centenionalis
Ano / Local: cunhada entre os ands de 3.48 e 351 em Constantinople

Anverso e reverso

&
V

Texton que acompanham as figuras no reverse e no anverso
Anverso: DN CONSTANTIVS PF AIVG
Reverso: FEL TEMP REPARATIO / CONGA

Descrigao e decodiHicagao da iconografia
Apesar delta pegs estar com as representag6es apagadas, identificamos como
variante das fichas anteriores. Principalmente da $icha de n6mero 54 pois, am.
bas foram cunhadas em Constantinople (exergo CONGA), num mesmo pert odo
e, segundo o RIC, na mesma o6icina. Nio foram indicados os simbolos comuns
nas cunhagens de Constfncio (N, A, ').

Observag6es:
Pena de bronze, estado de conservagao regular (R), de difmetro de 2.8 mm, peso
de 3.13 g, alto reverse 6 horns

Bibliografia
Sears, n. 4008, p. 338.
Cohen, n. 44, p. 446.
RIC, n.84, p. 454.
N6mero da Colegao do MAIN, 7.
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Identificagao da moeda
N6mero de ordem: 59
Denominagao: AE
Ano / Local: cunhada no ano de 340 em Roma

Anverso e reverso

Texton que acompanham as niguras no reverse e no anverso
Anverso: DN FL CONSTANTIVS
Reverse; SECVRITAS REIP / RrrS

Descrigao e decodinicagao da iconografia
No anverso aparece o busts drapedado de Constancio, a direita. A legenda este
totalmente apagada. Segundo o RIC, os dizeres da legends vem acompanhada
de AVG, nio localizada na moeda. No reverse as inscrig6es estio pouch visiveis,
notamos a presenga da CJemenffa, com o cerro e o ramo, apoiada em uma colu-
na, sob um pedestal. No exergo, R{'rS, referente a Roma

Observag6es
Pegs de bronze, estado de conservagao regular (R), de difmetro de 1.65 mm,
peso de 1.97g, alto reverso 7 horas
Existe maid uma variante desta pena na colegao, que se encontra com o exergo
ilegivel
Nio foi encontrado nenhum registry sobre essa variagao monetfria no catflogo
de David Sears

Bibliograala
Cohen, n. 467, p. 182.
RIC, n. 9, p. 250.
Nimero da Colegao do MHN, 182
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Identinicagao da moeda:
Ndmero de ordem: 60
Denominagao: AE
Ano / Local: indeterminado

Anverso e reverso

Texton que acompanham as figuras no reverso e no anverso
Anverso: DN FL CONSTANTIVS
Reverso: SECVR.ITAS REIP /

Descrigao e decodificagao da iconogrania
No anverso aparece o'busto de ConstAncio, a direita, drapedado, com manto. A
legenda apagada, mas foi possivel identificar o nome do imperador (auxillo de
uma lupai. Segundo o RIC, os dizeres da legenda v6m acompanhados de AVG,
nio localizados na moeda. No reverso as inscrig6es estio pouco visjveis, nota-
mos a presenga da CZementfa, com o cetro e o romo, apoiada em uma coluna, sob
um pedestal (ficha anterior)

Observag6es
Pena de bronze, estado de conservagao regular (R), de difmetro de 1.4 mm, peso
de 1.71g, alto reverso 12 horan
A16m de nio encontrarmos refer6ncia desta moeda no Sears, o exergo este ilegi-
vel. Nio sendo possivel localize-la no RIC
No catglogo de Sabatier (na bibliografia final)9 encontram-se alus6es
sobre esta pena, s6 que esb representada sem a lanka.

Bibliografia
Cohen, n. 467, p. 182
N6mero da Colegao do MHN, 183
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1. FONTES

1.1- NtJmismATICA

Moedas de Const5.ncio 11, Rio de Janeiro: acervo do Museu Hist6rico Na-
cional, Medalheiro de N6mero 8;

Lore N6mero: 26, Lfminas de N8meros: 2, 3. 4, 5. 6; Late Nimero: 27.
Lfminas de N6meros: 1,2,3,4,5,6; Lote Nimero: 28, L9.minas de
NQmeros: 1, 2, 3,4, 5, 6; Lote N6mero: 29. L6.minas de Nimeros: I.
2, 3; Dando um total de 259 pegas.

1.2 - IMPRESSAS

,A.MNIEM MARCELLIN. Hlglip1ls: T.I, livros XIV A XVI. Traduzido por
Guy Sabbah. Paris: Les Belies Lettres, 1970

CODEX TEHEODOSIANUS. Ed. P. Krueger, Berolini, Weidmannos,

EUSEBIUS PAMPHILI, Bispo de Cesarea. Historic EclesiastjQ4: Tradu-
gao Luis M. de Cadiz. Buenos Aires: Editora Nova, 1950.

EUTROPIUS, Flavius. Abr6a6 de L'Histire Romaine. Traduction Nou-
tables et index Maurice Rat. Paris:

1923

ll. IDe Ambrosi{ l:

velle avec Introduction, notes,
Garnier Freres, 1934.

JULIANUS. Oeuvres Completes. Paris: Societe d'edition
tree", 1924-1932.

JULIANO. Discursos. Traducci6n de Jose Garci.a Blanco.
ditorial Gredos S.A.. 1979

LACTANCIO. D9..bglQi.titus Persecutorum. Paris: Ed. J
SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE. 3V. Paris:

1844.

SllIACO. Ep!$!glarUn: Symmachi praefectivrbi libri

:Les Belies Let-

5V. Madrid E-

Moreau, 1954
CLF Panckoucke,

nistolae in S):nnadlgn: Epistolarum Magni turci ad uarias gentes
liber unum, a Laudino Equite Hierosolymitano lathe redditus. Basi-
lae: Froben, 1549.
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VICTOR. Sextus Aurelius. Hlistoriae Romane. Breviarium, illustratum,
Caesarum e Augusrorum, trium verorum celeberrimorum, Andrea
Schotti, Dominica Machanei, Jam Gruteri, et femini praftantissime
Anna Tonaquili. Rhenum: Apud. F. Harman, 1696.

ZOSIME. Historiae Nouvelle. Teste 6tabli et traduit par Francois Pas
cloud. Paris: Belle Lettres, 1971.

li. OiCiONAKiOS/ KNcicLOPinIAS

CHEVALIER, Jean. GHEERBRANT, Alain. DJQJQD4rjQ:4e.8fmbolos 8a.
ed. Tradugao: Vera Costa e Silva, Raul de Sa Barbosa, Angela Melim,
Lilia Melim. Rio de Janeiro: Editora Jose 0lympio, 1994.

COHEN,Hernry.
!:,IEmniere Romain. Commun6ment Appe16es M6dailles Imp6riales.
Deuxidme Edition. Tome Septidme e Huitidme. Paris: Rollim e Feu-
ardent. Editeurs, 1880-1892

COSTA, Ney Chrysostomo da. Dicionirio de Nun)isnl4tica:. Porto Alegre:
Livraria Sulina Editora, 1969

DICIONARIO DE CIENCIAS SOCIALS. Fundagao Getilio Vargas, Insti-
tuto de Documentaga.o. Rio de Janeiro: Editora da Fundagao GetQlio
Vargas, 1987.

GREIMAS, Algirdas J. e COURTE}S, Joseph. Dicionfrio de Semi6tica.
Tradugao de Alceu D. Lima, Diana L. P. de Barron, Eduardo P.
Cahizal, Edward Lopes, Ignacio A. Silva, Maria Jose C. Sembra, Tie-
ko Y. Miyazaki. Sg.o Paulo: Editora Cultrix,1979.

LE GOFF, Jacques. lb£en6da=!Jllsli6ria:. In Enciclop6dia Einaudi. V.I.
Verbetes "Hist6ria", "Mem6ria", "Documento/Monuments", "Passa-
do/Presente", "ldades Misticas", "Antigo/ Moderns", "Decad6ncia'
Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1984.

SABATIER. J. ]conographie..D:]]ne Co]] ctiQ ChQi$ie;.;de Cilia :Mille
!1l Celtib6rrien!!es: Saint-M6dailles Romaines, Btzantine

P6tersbourg: Bellizard et C ', 1840.
THE ROMAN IMPERIAL COINAGE. Edited by

C.H.V. Sutherland, R.A.G. Carson. V. VIII. London
Ltda, 1983

Harold Mattingly,
Spink and Sons
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