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FIG. 5b. Foto Câmara Municipal de Barcelos. Ampl. c. 3x.

FIG. 5a. Foto Reis 1956. Ampl. c. 3x.
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FIG. 6. Foto Javier Salgado. Ampl. c. 3x.
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exemplar 7 (Fig. 8)
Col. não identificada; única reprodução conhecida em Gomes, 2013, p. 94, 53-01. Ø 20 mm.
Anv.) ✠FERNANDVS : REX : POR:
Rev.) ✠SI:DNS : MICHI : AIVTOR

exemplar 8 (Fig. 9)
Col. Novo Banco, ex-Banco Espírito Santo (Salgado e Miranda, 2008, p. 47, sem foto),  
ex-Col. Carlos Marques da Costa (adquirido em Numisma 19, lote 20, sem fotografia),  
ex-Col. Guinle (Reis, 1948, Est. 2.19); também reproduzido em Reis, 1956, Est. 13.78. Peso 1,20g.  
Ø 19 mm.
Anv.) ✠FERNANDVS : REX : PORT
Rev.) ✠SI•DNS•MICHI•AI[vt]OR•[no]N•T

FIG. 7. Foto Coleção Banco de Portugal. Ampl. c. 3x.

FIG. 8. Foto Gomes 2008. Ampl. c. 3x.
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Pelas razões anteriormente aduzidas que se prendem com a reprodução da Torre de Hércules, 
símbolo da cidade de Brigantium/Corunha, nestes meios torneses muito dificilmente se poderá atri-
buir a sua produção a outra casa da moeda que não a corunhesa. Sendo decisivo este argumento, a 
dificuldade encontrada por alguns numismatas em aceitar a marca Q, presente nos anversos da 
série 1, como a inicial de Quruña, preferindo interpretar a referida consoante como a inicial de Qória 
ou Quiroga,8 não tem qualquer fundamento (p. ex., Reis, 1949, p. 29-31; Reis, 1952, p. 296, nota 1; Mar-
ques, Costa e Sampaio, 1983, p. 73-75). Note-se que, desde a sua fundação por Afonso X na segunda 
metade do século xiii, o símbolo tradicional da casa da moeda corunhesa era a vieira como se pode 
observar nas suas produções até a D. Fernando (veja-se, p. ex., Paz Bernardo, 2002, p. 58-87) e, por esta 
razão, quando se pretendeu arranjar um novo símbolo para as primeiras emissões fernandinas, foi 
escolhido o Q como inicial de Corunha, facto que não deverá interpretar-se como um erro no 
século xiv, sendo até compreensível nesses tempos em que língua na sua forma oral e escrita esta-
ria pouco fixada, registando-se variações na escrita e oralidade sobretudo em círculos menos instru-
ídos. Por último, para além da presença da Torre de Hércules nos reversos, parece evidente uma con-último, para além da presença da Torre de Hércules nos reversos, parece evidente uma con-, para além da presença da Torre de Hércules nos reversos, parece evidente uma con-
tinuidade entre as duas séries aqui analisadas, por exemplo, no desenho do escudo do anverso com 
o bordo superior curvílineo, característico das emissões corunhesas, e nas fórmulas das legendas ado-
tadas para o anverso e reverso, reforçando a proveniência de uma mesma oficina monetária.

A cronologia destas emissões monetárias é uma outra questão relevante, destacando-se 
Gomes Marques como um dos autores que mais aprofundou este assunto, tendo sugerido que «tive-
ram lugar em época indeterminada entre Junho de 1369 e Maio de 1372» (Marques, 1978, p. 221). Anos 
mais tarde, fundamentando-se na evolução do valor relativo entre o ouro e a prata, o mesmo autor 
avança com a possibilidade dos primeiros torneses e meios torneses aparecerem «durante o último 
trimestre de 1369 e os primeiros meses do ano seguinte», proposta que tem em consideração os 
diversos acontecimentos relacionados com a campanha de D. Fernando na Galiza (Marques e Cabral, 
1980, p. 103). Maria José Ferro Tavares sugere que a amoedação de guerra arranca com emissões de 
torneses de cruz, em abril-maio de 1369, seguida pela produção de torneses de busto e barbudas, tal-

8 Em 1976, Gomes Marques, invocando uma pretensa identidade estilística, avançou com a hipótese destas moedas serem 
cunhadas em Samora, alertando para a possibilidade da marca monetária Q resultar de uma confusão (!) por parte do abri-
dor de cunhos com o Ç(amora) (Marques, 1976, p. 15), posição que manteve na monografia sobre a numária de D. Fernando  
(Marques, 1978, p. 107-109).

FIG. 9. Foto Javier Salgado. Ampl. c. 3x.
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vez em julho-agosto do mesmo ano, terminando a cunhagem de moeda de D. Fernando, na Galiza 
e em Castela, com o tratado de Alcoutim (Tavares, 1982, p. 18-19).

Na verdade, diversos aspetos da presença e da ação de D. Fernando na Galiza poderão trazer 
alguma luz sobre a possível cronologia das emissões monetárias realizadas na Corunha. A crónica 
de D. Fernando, redigida por Fernão Lopes, é uma fonte primordial utilizada pelos estudiosos que 
têm abordado o diferendo e os confrontos entre Henrique II de Trastâmara e o monarca português 
mas, para este trabalho, apenas interessarão alguns detalhes da guerra de 1369-71. 

Diz Fernão Lopes que, em junho de 1369, D. Fernando inicia a sua campanha por terra à frente 
do seu exército, acompanhado por numerosos nobres galegos que o apoiavam, como Fernando de 
Castro (conde de Trastâmara), Álvaro Pérez de Castro (senhor de Salvaterra) e Nuno Freire de Andrade 
(mestre da Ordem de Cristo), informando também que, durante esta incursão no território galego, 
várias povoações aderiram à sua causa (Lopes, 1895, p. 84-86); entretanto, por mar seguiu uma 
pequena frota de oito galés que fundearam no porto da Corunha (Gomes, 2005, p. 75). Como bem 
relata Fernão Lopes (1895, p. 96-98), o rei português terá chegado por meados de junho à Corunha 
onde é recebido festivamente pela população, tomando posse desta praça das mãos do corunhês 
Xoán Fernández Andeiro. D. Fernando terá optado por se estabelecer na Corunha devido às excelen-
tes fortificações da praça (González Garcés, 2008, p. 296) e certamente porque também tinha, em 
caso de necessidade, a retaguarda segura pelas galés ancoradas no porto corunhês, tendo aqui per-és ancoradas no porto corunhês, tendo aqui per-, tendo aqui per-
manecido até aos finais de julho quando, ameaçado por uma poderosa hoste de Henrique II que a 
23 de julho já se encontrava em Santiago de Compostela (López Carreira, 1998, p. 184), embarcou em 
direção ao Porto, confiando praça ao mestre da Ordem de Cristo, Nuno Freire de Andrade, que pas-
sou a comandar uma guarnição de 400 homens a que se juntariam as forças corunhesas às ordens 
de Xoán Fernández Andeiro (González Garcés, 2008, p. 297). Apesar de, no tratado paz de Alcoutim 
(de março de 1371), se estipular a entrega da Corunha a Henrique II, é certo que esta praça, onde per-
maneciam tropas portuguesas, se manteve fiel à causa de D. Fernando até março 1373, quando foi 
assinado o tratado de paz de Santarém que marcou o final da intervenção portuguesa por terras 
galegas (González Garcés, 2008, p. 298; López Carreira, 1998, p. 185).

A incursão militar do rei português foi acompanhada por um conjunto de medidas de governo 
(López Carreira, 1998, p. 180-82), entre as quais nos interessa a decisão de emitir moeda em algumas 
povoações galegas, ato que afirmava a soberania de D. Fernando nos novos territórios (Gomes, 2005, 
p. 75). A este propósito, Fernão Lopes escreve que D. Fernando «[...] mandou fazer moeda de seus sig-
naes, d’ouro e prata, e graves e barbudas, em alguns lugares que sua voz tomaram, assim como em 
Samora e na Coruña [...]» (Lopes, 1895, p. 92-93), notícia parcialmente confirmada pela existência de 
diversos numismas em bolhão oriundos das várias casas da moeda galaico-durienses, dado que não 
há qualquer registo de moeda em ouro e prata de D. Fernando cunhada fora de Portugal.

Quando foi tomada esta decisão? Ainda durante a presença de D. Fernando na Galiza ou após 
o seu regresso ao Porto em finais de julho de 1369? É possível que algumas das emissões tenham 
sido autorizadas aquando da passagem do rei português por algumas das povoações «que sua voz 
tomaram» mas, no caso da Corunha, é quase certo que as primeiras cunhagens de moeda ocorre-
ram durante a permanência do rei nesta praça. A povoação estava dotada de uma importante casa 
da moeda, com mais de um século de existência, isto é, perfeitamente equipada e com o pessoal 
necessário ao seu normal funcionamento, sendo, por isso, credível que durante o curto período 
(junho-julho de 1369) em que D. Fernando aqui permaneceu, a «Moeda da Corunha» tivesse produ-
zido as primeiras moedas em nome do monarca de Portugal que eram também uma marca da sua 
autoridade sobre esta praça galega e a sua região.

Os meios torneses da série 1 pertencerão ao período das cunhagens efetuadas ainda com a pre-
sença de D. Fernando na Corunha. A escolha um pouco surpreendente mas, como se referiu, perfei-
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tamente aceitável da letra Q para Identificar a casa da moeda, substituindo a tradicional vieira, a 
presença das letras F-E/R-A de Fer(n)a(ndus), ladeando o farol como que simbolizando a posse da 
Torre de Hércules pelo rei português e as imprecisões na grafia das legendas que se observam no 
exemplar número 1, sugerem que este meio tornês talvez tenha saído dos primeiros cunhos utiliza-
dos nestas emissões, ainda com imperfeições, enquanto os exemplares 2 a 4 evidenciam já uma 
estabilidade nas legendas e tipos; o exemplar 5 denota uma alteração nos separadores das palavras 
que compunham as legendas, em que as «*» são substituídas por «:», fazendo a transição para as 
legendas da série 2.

Como se referiu na sua descrição, os exemplares da série 2 apresentam algumas alterações dos 
tipos, diminuindo também a qualidade dos desenhos representados; para a identificação da casa 
da moeda são escolhidas as letras CR-V(nia) colocadas à direita e esquerda do farol. As legendas tam-
bém sofrem alterações com a utilização da forma abreviada «D(omi)N(v)S», criando espaço para a 
palavra «AIV(tor)» da série 1, evoluir para «AIVT», «AIVTOR» ou «AIVTOR NON T(imebo)»; os sepa-
radores normalmente presentes são os «:» mas na legenda do reverso do exemplar 8 passam a «•». 
Outra alteração significativa é a representação da «✠» colocada entre o fim e o início das legendas; 
esta presença da cruz de Cristo poderá ligar-se à mudança operada no comando da praça da Coru-à mudança operada no comando da praça da Coru- mudança operada no comando da praça da Coru-
nha, quando D. Fernando embarcou para o Porto em final de julho de 1369, que então foi confiado 
ao galego Nuno Freire de Andrade que, sendo mestre da Ordem de Cristo, poderá justificar a esco-
lha do símbolo da ordem nas emissões monetárias já da sua responsabilidade. Desta forma, a cunha-
gem das moedas da série 2 serão posteriores a finais de julho, certamente batidas na sequência do 
desanuviamento da situação militar no norte da Galiza que ocorreu quando o exército do Trastâ-
mara se dirige para o norte de Portugal, tendo atravessado o rio Minho durante o mês de agosto e, 
de seguida, atacado algumas cidades portuguesas, como Braga e Guimarães (Gomes, 2005, p. 76).  
Passados estes momentos de tensão, Nuno Freire de Andrade terá retomado a emissão de moeda 
que provavelmente ocorreu a partir do mês de setembro.

Partindo desta proposta de datação das duas séries de meios torneses é possível avançar com 
uma plausível ordenação das marcas da casa da moeda registadas na numária fernandina da Coru-
nha, que se apresenta no quadro seguinte:

marca cm tornês V tornês barbuda V barbuda

 Q – AG9 54.01 AG 49.01-04 AG 31.01 

 CR-V – AG 53.01  AG 48.01-07 AG 30.01-02 

 Farol10 AG 78.0111 AG 67.01 – – 

 C-V12 AG 73.01-02 AG 63-4.01 – – 

9 AG = Gomes, 2013.
10 Ferraro Vaz publica um tornês e um meio tornês com esta marca que aparenta reproduzir o farol da Corunha (Vaz, 1960,  

p. 436, n.º 53-54 e Est. XXVI.53-54; ver também Amaral, 1977, p. 179, n.º 361; p. 181, n.º 376), pertententes ao Museu Numismático 
Português. O mesmo tornês é utilizado por Alberto Gomes no seu catálogo e atribuído à Corunha (AG 78.01) mas não considera 
o meio tornês, publicando outro com anverso diferente mas com o escudo típico da casa da moeda corunhesa, encimado pela 
marca do farol (Gomes, 2013, p. 67.01). Há diversos problemas de descrição e leitura de legendas na numária fernandina que 
poderão aclarar muito aspetos da ordenação e datação das diferentes emissões assunto que, obviamente, não cabe tratar aqui.

11 Não se considera o tornês registado por Alberto Gomes com a marca no anverso, constituída por uma torre rodeada por mura-
lha (?) e flanqueada por duas cruzetas (Gomes, 2013, p. 77.01), por se entender não ser trabalho da casa da moeda da Corunha, 
apresentando um escudo com o bordo superior retilíneo não registado em qualquer moeda seguramente atribuída a esta casa 
da moeda. 

12 Incluem-se aqui as variantes com C invertido – V e V-C, versões anómalas da marca C-V.
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Com esta arrumação da numária de D. Fernando batida na Corunha, subentende-se que as 
diversas denominações com a mesma marca monetária foram cunhadas em datas muito próximas, 
obedecendo a programas de emissão de moeda previamente delineados. Assim, o primeiro conjunto 
de emissões (V torneses, barbudas e V barbudas) com a marca Q terá acontecido durante a perma-
nência do rei de Portugal na praça galega, entre meados de junho e fins de julho de 1369; o segundo 
conjunto (com as mesmas denominações) é já posterior à ida do rei para o Porto, podendo ter ocor-
rido, como se disse atrás, a partir de setembro de 1369; o terceiro conjunto (só com torneses e V tor-
neses), em que a marca monetária escolhida, inspirada no tipo monetário patente nos reversos dos 
V torneses das primeiras emissões, é o farol corunhês, poderá datar já do ano de 1370; o derradeiro 
conjunto (também só com torneses e V torneses) assinala o final das emissões corunhesas em 
nome de D. Fernando, que datarão ainda de 1370, não sendo credível uma data posterior ao tratado 
de paz de Alcoutim, assinado em março de 1371. Note-se finalmente que não deixa de ser curiosa a 
utilização, pela casa da moeda corunhesa, da última marca monetária fernandina (C-V), em versão 
coroada, nos reais e cruzados de bolhão emitidos em nome de Henrique II, de certo, após o retorno 
da praça à posse deste monarca em 1373 (Paz Bernardo, 2002, p. 81, n.º 262; p. 84, n.º 267-68), podendo 
indiciar que o numerário de D. Fernando com esta marca teria uma cronologia bem posterior à atrás 
proposta.

Esta ordenação também contraria algumas propostas avançadas por alguns numismatas, par-
ticularmente por Mário Gomes Marques, grande estudioso da numária de D. Fernando: por exem-
plo, não parece confirmar-se a sugerida anterioridade dos torneses de busto relativamente aos de 
cruz ou escudo (Marques e Cabral, 1980, p. 103); também não se corrobora que os torneses e V tor-
neses tenham feito a sua aparição no último trimestre de 1369 e que as barbudas só surjam na pri-
mavera do ano seguinte (Marques e Cabral, 1980, p. 103), hipótese também refutada por Ferro Tava-
res (Tavares, 1982, p. 17-18). Estes e outros problemas sobre a amoedação no reinado de D. Fernando 
continuarão certamente em aberto, esperando-se que estas reflexões motivem novos estudos de 
que a Numismática de Portugal está tão carenciada.
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