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RESUMO: Esta breve nota pretende apresentar o projeto Sylloge Nummorum Graecorum como 
um projeto de criacao de um instrumento de trabalho indispensavel ao pesquisador interessado 
nas cunhagens monetarias da Antiguidade grega. 
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Estudar as moedas antigas, dos gregos e dos romanos, C uma tarefa que pode ser 
tanto parte da Arqueologia quanto da Historia. Por um lado, nos debrucamos sobre peque- 
nos objetos que fazem parte do que se tem chamado cultura material; de outro, somos, em 
boa parte das vezes, forcados a trabalhar com as inscricoes, com as legendas, por vezes 
longas, que vem inscritas sobre estes objetos. Objeto e texto reunidos em uma unica catego- 
ria de documento tem colocado justamente a Nurnismatica entre as disciplinas historicas, 
mas na fronteira com a Arqueologia. A especificidade da moeda como documento do passa- 
do das sociedades nao para por aqui. Com efeito, estamos falando de um objeto que, dife- 
rentemente de outros objetos produzidos pelo homem, foi sempre, sem excecoes, fabricado 
em serie: calcula-se que cada cunho de reverso na Antiguidade poderia produzir ate 16.000 
pecas. AlBm disso, as moedas, diferentemente de outros artefatos produzidos na AntigUida- 
de, dificilmente sao encontradas em contexto arqueologico preciso ja que poucas eram per- 
didas: hoje, os achados monetarios sao, na maioria dos casos, esporadicos e aleatorios, em 
forma de tesouros monetarios que sao encontrados quando da construcao de fundacoes de 
edificios ou durante o trabalho agricola. Isto se deve ao fato de que os antigos tinham o 
costume de enterrar seus bens diante de algum tipo de perigo, na expectativa de recupera- 
10s mais tarde. Como em muitos casos isto nao acontecia, acabamos n6s. em Cpoca moder- 
na, por recuperar estes pequenos ou grandes conjuntos de moedas. 

Esta especificidade da moeda provocou o desenvolvimento de uma metodologia in- 
dependente que pudesse potencializar este objeto como documento que informa sobre as 
sociedades do passado; e assim a Numismatica tomou-se uma especialidade, constituindo- 
se num campo de estudos proprio. 
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De sorte a recompor as series monetarias, os grandes conjuntos de emissoes, e recu- 
perar os tracos da circulacao de moedas, a Numismatica se fundamenta em estudos muito 
minuciosos dos pesos das pecas (metrologia) e da tipologia das imagens monetarias 
(caracteroscopia); fundamenta-se tambem nas analises fisicas e quimicas dos metais em- 
pregados em sua fabricacao (metalografia) e na pesquisa sobre a composicao e a distribui- 
cao geografica dos tesouros monetarios. Moedas da mesma tipologia e metal sao pesadas 
individualmente e seus pesos jogados em grandes quadros estatisticos; imagens monetarias 
sao comparadas individualmente na procura da identificacao de cada cunho empregado na 
producao de series, na expectativa de definir o volume das emissoes; os metais sao analisa- 
dos com a finalidade de se conhecer os sistemas bimetalicos (ou trimetalicos) e as propor- 
coes dos valores atribuidos a cada denominacao monetaria. Tudo isso se realiza visando 
conhecer o papel desempenhado pela moeda em uma sociedade: o objetivo em se emitir 
moedas, a sua importancia em um sistema de valores especifico, o seu uso no grande ou no 
pequeno comercio. 

Neste contexto, em que cada peca e valorizada individualmente, para se conhecer a 
natureza do conjunto maior, o catalogo detalhado de especimes e extremamente valorizado 
como instrumento indispensavel do trabalho do pesquisador. No caso das colecoes moneta- 
rias, desde o seculo XVI, na Renascenca, procurou-se publicar listagens de moedas seja 
como forma de registro das colecoes que entao se formavam, seja como maneira de conhece- 
las melhor. A ideia de um corpus nummorum foi, com efeito, lancada por primeira vez por 
Wolfgang Lazius, um medico vienense que escreveu em 1558 o seu Commentatiorum 
Vetustarum Numismatum. No final do seculo XVIII, foi Joseph H. Eckhel que finalmente 
organizou um repertorio geral em que moedas gregas e romanas aparecem classificadas e 
ordenadas da maneira como ate hoje o fazem os modernos catalogos. No seculo XIX, epoca 
em que as disciplinas que conhecemos hoje se constituiram e que, no caso da Arqueologia, 
se montaram os grandes corpora de artefatos e documentos, tambem as moedas mereceram 
catalogos, agora em forma de listagens mais completas, mas nem sempre com cada peca 
individualizada. Veja-se, por exemplo, o catalogo do Museu Nacional de Napoles, elabora- 
do por G. Fiorelli (1866 e1870), o de Ettore Gabrici, das moedas de bronze do Museu de 
Palermo, o de Dressel, do Museu Real de Berlim (1894). e o mais famoso de todos. o 
catalogo de moedas gregas do Museu Britanico, em 29 volumes, publicado entre as duas 
ultimas decadas do seculo XIX e a primeira do seculo XX. 

O desenvolvimento da disciplina Nurnismatica, no entanto, e a utilidade que de- 
monstraram ter os catalogos de moedas, no sentido de agrupar e sistematizar a documenta- 
cao monetaria conservada nos diversos Gabinetes Nurnismaticos, fez com que a Comissao 
Internacional de Numismatica - organismo criado para estimular os estudos sobre as moe- 
das - propusesse um projeto unico de publicacao padronizada de catalogos de moedas gre- 
gas. Este projeto teve inicio nos anos 30 e desde entao numerosas colecoes publicas de 
moedas gregas, de diferentes paises, vem sendo publicadas na serie Sylloge Nummorum 
Graecorum. 

Este C, hoje, um projeto internacional, patrocinado tanto pela Comissao Internacio- 
nal de Numismatica quanto pela Uniao Academica Internacional. Com volumes de formato 
padronizado, com informacoes atualizadas e bibliografia correspondente, cada publicacao 
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procura apresentar as moedas com todos os dados indispensaveis ao seu estudo: alem da 
reproducao fotografica de cada peca, o catalogo traz a descricao de cada moeda, o seu peso, 
a direcao das imagens de anverso em relacao ao reverso, o registro do metal em que a 
moeda foi fabricada. Deste projeto participam grande parte dos paises da Europa Ocidental, 
a Romenia e, na America, os Estados Unidos e, desde 1982, o Brasil. Pretende-se, assim, 
tomar acessivel a comunidade cientifica internacional, para fins de estudo, as diferentes 
colecoes de moedas gregas. 

Ha no Brasil uma colecao de aproximadamente 2.500 moedas gregas espalhadas em 
varios Museus: Museu de Arqueologia e Etnologia e Museu Paulista, da Universidade de 
Sao Paulo; Museu Historico Nacional, do Rio de Janeiro; Museu Numismatico do Estado 
do Amazonas, em Manaus; Museu do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, e Museu de 
Valores do Banco Central, em Brasiiia. Sao colecoes que possuem pecas importantes e que, 
sem serem ineditas, pois, como ja ficou dito acima, as moedas foram sempre fabricadas em 
serie, sao acrescentadas ao conjunto de pecas conhecidas, permitindo o conhecimento mais 
completo das diferentes emissoes de moedas antigas. Entre estas 2.500 moedas ha desde as 
mais antigas, datadas do seculo VI1 e VI a.C., provenientes da Lidia na Asia Menor, ate 
aquelas produzidas por cidades gregas que bateram moedas ja sob o dominio romano. Entre 
elas podemos encontrar moedas de todas as denominacoes: desde as unidades monetarias 
como a dracma ateniense ate a pequena fracao do hemiobolo, moeda tao pequenina que nao 
resiste ao sopro. Ha tambem moedas nos varios metais que os antigos usaram para cunhar 
suas pecas: a prata e o ouro e as diferentes ligas metalicas que, em Numismatica, denomina- 
mos genericamente de bronze. Sao todas pecas guardadas em gavetas e que, sem duvida, 
merecem um manuseio de sorte a transformarem-se em verdadeiros documentos que infor- 
mem sobre as sociedades que os produziu. 

O projeto Sylloge Nummorum Graecorum envolve nao apenas a identificacao, pesa- 
gem e descricao minuciosa de cada moeda; e preciso ainda um exame acurado de sua auten- 
ticidade. Nao me refiro aqui as falsificacoes contemporaneas a moedagem da propria peca 
falsificada que foram feitas - presumimos - com a finalidade de se obter algum ganho 
pecuniario ou em resposta a falta de numerario em circulacao, mas, sim, as falsificacoes de 
moedas antigas para fins colecionisticos, procedimento comum ja desde a Renascenca pelo 
menos. As pecas falsificadas dessa forma sao descartadas do catalogo enquanto as falsifica- 
coes de epoca devem ser devidamente identificadas e registradas. 

. Ha, ainda, uma fase do trabalho que deve ser mencionada entre a descricao da moeda 
para o seu registro neste catalogo e a sua reproducao fotografica: a da moldagem de cada 
moeda. O relevo da maioria das moedas gregas antigas e muito gasto impedindo que a sua 
reproducao seja perfeita. Alem disso, boa parte delas e escura, como no caso das moedas de 
bronze e mesmo das de prata, que nem sempre sao passiveis de limpeza. Assim, o ideal e a 
elaboracao de um molde, feito em plastelina, a partir de cada uma das faces da moeda e em 
seguida a realizacao da moldagem obtida em gesso a partir do molde. Essas moldagens, 
feitas em gesso preferencialmente de cor clara, tomam-se, elas mesmas, documentos na 
medida em que reproduzem fielmente as imagens de cada moeda e podem ser muito melhor 
fotografadas para a finalidade do catalogo. 
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Uma ultima reflexao a respeito da consecucao de um projeto como o da Sylloge 
Nummorum Graecorum merece ser destacada. Na verdade, qual o futuro deste tipo de pu- 
blicacao em um mundo informatizado como o nosso? Sabemos que inumeros Museus e 
Gabinetes numismaticos possuem ao menos uma parte de suas colecoes informatizada. Nao 
seria, com efeito, muito mais racional partir desde ja para um tipo de publicacao que pudes- 
se ser facilmente acessivel pela rede? Ao mesmo tempo em que sabemos que a resposta e 
afirmativa, sabemos tambem que ha inumeros problemas que nao foram ainda resolvidos 
em termos das redes informatizadas. Um deles e, sem duvida, a dificuldade enfrentada por 
muitos Museus em lidar com a questao dos direitos autorais sobre os acervos que conser- 
vam. Outro problema e a falta de padronizacao na classificacao e sistematizacao adotada 
por cada Museu. Na maioria das vezes, as colecoes numismaticas encontram-se preserva- 
das em Instituicoes que abrigam varios tipos de objetos e assim a classificacao atende as 
suas colecoes em geral e nao exclusivamente as colecoes de moedas. Assim, principalmente 
por estas razoes de ordem pratica, acreditamos que ainda estamos distantes do abandono da 
publicacao destes volumes tradicionais de catalogos da serie Sylloge Nummorum Graecorum. 
Eles ainda sao o principal instrumento de trabalho daqueles interessados em aproveitar as 
informacoes fornecidas pelas moedas para o conhecimento das sociedades antigas. 
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ABSTRACT: This note intends to present the series Sylloge Nummorum Graecorumas the main 
too1 in the work of the researcher interested in ancient Greek coinage. 
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