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DICAS 

 

 Ao consultar documentos impressos, retirar preferencialmente as 

informações da folha de rosto do documento. 

  

 Anotar a referência completa após a consulta de qualquer documento para 

facilitar a compilação da lista de referências. 

  

 Anotar o endereço eletrônico (URL) e a data do acesso do documento em 

meio eletrônico (internet). 

  

 Consultar os catálogos de bibliotecas, manuais e eletrônicos e/ou bases de 

dados referenciais, caso não tenha dados completos e nem acesso ao 

documento para a elaboração das referências, porque são fontes confiáveis 

para obtenção dessas informações. 

  

 É importante ter uma padronização na elaboração de sua lista de 

referências. 
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DICAS 

 

 Adotar um único destaque tipográfico para os títulos das publicações, que 

poderá ser: negrito, itálico ou sublinhado. 

 

 Optar entre colocar todos os autores, quando mais de três, ou utilizar a 

expressão latina et al., após a indicação do primeiro autor. 

 

 Optar entre colocar todos os prenomes dos autores por extenso ou 

abreviados. 

 

 Optar por ordem numérica ou ordem alfabética, de acordo com o sistema de 

chamada adotado em seu texto: numérico ou autor/data. 

 

 Optar entre abreviar ou colocar por extenso os títulos de periódicos. 

 

 Ao consultar periódicos, anotar o local de publicação (cidade), volume, 

número (ou fascículo), páginas e ano de publicação. 
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DICAS 

 

 Usar a grafia em redondo quando escrever a expressão latina et al.  Não a 

coloque em destaque (itálico ou negrito). 

  

 Deixar um espaço duplo entre uma referência e outra, para melhor 

visualização. 

  

 Dar um espaço após o uso das pontuações 

 

 Alinhar no primeiro caracter à esquerda todas as linhas de cada referência. 

  

 Separar os autores por ponto e vírgula ( ; ). 
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OBJETIVO 

 

Apresentar aos alunos a estrutura de um Trabalho 

Acadêmico de acordo com: 
 

• Normas da ABNT  

• Resolução FD/Pós N. 3/2014 da FDUSP  

• Portaria CPG - FDUSP n. 10 - 31/10/2016 

• Diretrizes para Confecção de Teses e Dissertações - USP 

• Formatação básica no software Microsoft Word 
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CONTEÚDO 
 

• Normas 

• Apresentação da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

• ABNT NBR 14724:2011 - Trabalhos acadêmicos  

• Resolução FD/Pós N. 3/2014 da FDUSP 

• PORTARIA CPG FDUSP N. 10 31/10/2016 

• Diretrizes para Confecção de Teses e Dissertações - USP 

• Software Microsoft Word Para Editoração 

• ABNT NBR 6023:2002 -  Referências – Elaboração 

• ABNT NBR 10520:2002 - Citações em documentos  
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NORMAS 
 

Uma norma técnica (ou padrão) é um documento, normalmente 

produzido por um órgão oficial que estabelece regras, diretrizes, ou 

características acerca de um material, produto, processo ou 

serviço 
 

ÓRGÃO OFICIAL -  ABNT  

PRODUTOS –  Universidade – Produção científica e acadêmica 

• Trabalho de Conclusão de Curso (Tese de Láurea) 

• Monografias ( especialização ) 

• Dissertação ( mestrado ) 

• Tese  ( doutorado ) 

• Artigo científico 

• Projeto de pesquisa 

• Relatório técnico e/ou científico 
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NORMAS ISO - Organização Internacional para Padronização 

 

ISO – International Organization for Standardization 

 

- Surgiu em 1947, em Genebrana Suíça com objetivo de padronizar as normas 

internacionalmente de forma a facilitar o comércio internacional 
 

- Cada país membro da ISO é representado por uma das suas entidades 

normativas.  

-    Alemanha - Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN) 

-    Estados Unidos - American National Standards Institute (ANSI) 

-    Portugal - Instituto Português da Qualidade (IPQ) 

-  Brasil - Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
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NORMAS ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 
 
Fundada em 28 de setembro de 1940 e reconhecida como órgão de utilidade 

pública através da Lei 4.150, de 21 de novembro de 1962 
 

No Brasil, representa a International Organization on Standardization (ISO) 
 

A elaboração das normas brasileiras é confiada a comitês técnicos criados para 

esse fim 
 

As normas brasileiras em documentação são elaboradas pelo Comitê Brasileiro 

(ABNT/CB-14) - Informação e Documentação 

 

SIBI USP / ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Humanas 

ABNT – Portal GedWeb < https://www.gedweb.com.br/usp> 
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https://www.gedweb.com.br/usp
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ABNT – COMITÊS 
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ABNT CB/014 - Informação e documentação 
 

  

 

 

 

 

• ABNT NBR 6027:2012 - Sumário — Apresentação 

• ABNT NBR 6024:2012 - Numeração progressiva das seções de um documento — 
Apresentação 

• ABNT NBR 10719:2011 - Relatório técnico e/ou científico – Apresentação 

• ABNT NBR 14724:2011 - Trabalhos acadêmicos – Apresentação 

• ABNT NBR 15287:2011 - Projeto de pesquisa — Apresentação 

• ABNT NBR 15437:2006 - Pôsteres técnicos e científicos - Apresentação 

• ABNT NBR 6034:2004 - Índice - Apresentação 

• ABNT NBR 12225:2004 - Lombada - Apresentação 

• ABNT NBR 6028:2003 - Informação e documentação - Resumo - Apresentação 

• ABNT NBR 6021:2003 - Publicação periódica científica impressa - Apresentação 

• ABNT NBR 6022:2003 - Artigo em publicação periódica científica impressa - 
Apresentação 

• ABNT NBR 10520:2002 - Citações em documentos - Apresentação 

• ABNT NBR 6023:2002 -  Referências - Elaboração 

• ABNT NBR 6032:1989 - Abreviação de títulos de periódicos e publicações seriadas 
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ABNT CB/014 - Informação e documentação 
 

  

 

 

 

 

 

• ABNT NBR ISO 2108:2006 - Número Padrão Internacional de Livro (ISBN) 

• ABNT NBR 6029:2006 - Livros e folhetos - Apresentação 

• ABNT NBR 10518:2005 - Guias de unidades informacionais - Elaboração 

• ABNT NBR 10525:2005 - Número padrão internacional para publicação seriada - ISSN 

• ABNT NBR 6025:2002 - Revisão de originais e provas 

• ABNT NBR 12676:1992 - Métodos para análise de documentos - Determinação de seus 
assuntos e seleção de termos de indexação - Procedimento 

• ABNT NBR 5892:1989 - Norma para datar 

• ABNT NBR 6033:1989 - Ordem alfabética 

• ABNT NBR 10519:1988 - Critérios de avaliação de documentos de arquivo - 
Procedimento 

• ABNT NBR 9578:1986 - Arquivos – Terminologia 
• Código de catalogação Anglo-Americano. 2. ed. rev. 2002. São Paulo: FEBAB, 2004. 
• IBGE. Normas de apresentação tabular. 3. ed. Rio de Janeiro, 1993. 
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ABNT – Normas mais acessadas 

• 1º - ABNT NBR 6023:2002 -  Referências – Elaboração 

• 4º - ABNT NBR 14724:2011 - Trabalhos acadêmicos – Apresentação 
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Trabalhos acadêmicos - ABNT NBR 14724:2011 
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ABNT NBR 14724:2011 - Trabalhos acadêmicos – Apresentação 

Estrutura Elemento 

Pré-textuais 

Capa (obrigatório) 
Lombada (obrigatório) 
 

Folha de rosto (obrigatório) 
Ficha catalográfica / verso da folha de rosto (obrigatório) 
Errata (opcional) 
Folha de aprovação (obrigatório) 
Dedicatórias (opcional) 
Agradecimentos (opcional) 
Epígrafe (opcional) 
Resumo em português (obrigatório) 
Resumo em língua estrangeira (obrigatório) 
Lista de ilustrações (opcional) 
Lista de abreviaturas e siglas (opcional) 
Lista de símbolos (opcional) 
Sumário (obrigatório) 

Textuais 

Introdução 
Desenvolvimento 
Conclusão 

Pós-textuais 

Referências (obrigatório) 
Bibliografia (opcional) 
Glossário (opcional)  
Apêndice(s) (opcional) 
Anexo(s) (opcional) 
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RESOLUÇÃO  

FD/PÓS NE 3/2014 
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RESOLUÇÃO  

FD/PÓS NE 3/2014 
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RESOLUÇÃO  

FD/PÓS NE 3/2014 
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RESOLUÇÃO  

FD/PÓS NE 3/2014 
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RESOLUÇÃO  

FD/PÓS NE 3/2014 
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RESOLUÇÃO  

FD/PÓS NE 3/2014 

 



ORIENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

RESOLUÇÃO  

FD/PÓS NE 3/2014 
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PORTARIA CPG FDUSP N. 10 31/10/2016 
 

https://correio.usp.br/service/home/~/PORTARIA%20CPG%2010%202016.pdf?auth=co&loc=pt_BR&id=29725&part=3 
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DIRETRIZES PARA CONFECÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES 

http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/111 
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DIRETRIZES PARA CONFECÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES 
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DIRETRIZES PARA CONFECÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES 
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MODELO DE RESUMO 
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MODELO DE SUMÁRIO 
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SEÇÕES 

 
 

 

 

 

 
Se ainda for necessário dividir uma seção ou subseção é preciso usar 

alíneas divididas por letras seguidas por “fecha parênteses”: 
   

a) asdfg;  

b) xxyy;  

c) xxxxx. 

 

Os títulos das seções primárias, por serem as principais divisões de 

um texto, devem iniciar em folha distinta.  

 

O indicativo numérico de uma seção precede seu título, alinhado à 

esquerda, separado por um espaço de caractere.  

 

Ex.: 1 INTRODUÇÃO 
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SEÇÕES 

 
 

 

 

 

 
16  REPROGRAFIA      183 

16.1        CÓPIA PRIVADA      193 

16.1.1     Portugal      199 

16.1.2     Espanha      202 

16.1.3     Itália       205 

16.1.4     França       209 

16.1.5     Reino Unido      211 

16.1.6     Alemanha      212 

16.1.7     Brasil       213 

16.1.7.1  São Paulo      215 

16.1.7.1.2 Campinas      216 

16.2   CÓPIA NAS BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS  219 

16.3   CÓPIA NAS IMEDIAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 223 
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NUMERAÇÃO DE PÁGINAS 
 

O número de páginas começa a ser contado a partir da folha 

de rosto,  porém a numeração com algarismos arábicos deve 

começar a partir da parte textual e continuar até o pós- textual.  

O número das páginas deve estar localizado no canto superior 

direito. 
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5 
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FICHA CATALOGRÁFICA - http://www.direito.usp.br/biblifd/ 

 

http://www.direito.usp.br/biblifd


ORIENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

MODELO DE CITAÇÃO 

 

Curta: 

 
Conceitualmente, hipocrisia, pode ser definida como uma ação de fingir ter virtudes, ideias, 

crenças e sentimentos que na verdade a pessoa não possua. “A palavra deriva do latim 

hypocrisis e do grego hupokrisis ambos significando a representação de um ator, atuação, 

fingimento (no sentido artístico).”31 

 
No rodapé: 

_______________________________ 
31 LEITÃO, Paulo Roberto Costa. Psicanálise e sociedade. Joinville: Clube de autores, 2013. p. 236. 

_________________________________________________________________ 

Longa: 
Já o termo, altruísmo, na acepção proposta por Dortier (2010, p. 9) , passa mais a designar o 

desejo por afastar o próprio egoísmo do ser humano, a saber:  

  
[...] nasceu da pena de Augusto Comte em 1852, para designar a preocupação desinteressada com o 

bem-estar do outro. Com o declínio das religiões e a lenta difusão dos princípios universalistas e 

democráticos, o principal problema humano consiste, segundo Comte, em ‘fazer gradualmente prevalecer 

sua sociabilidade’ sobre o interesse egoísta. É um sociólogo. É fundador e diretor da publicação da revista 

Humanidades. Ele também é editor de Humanidades e edições da revista Le Cercle Psy, mídia online e 

extensão trimestral de pesquisa em psicologia. 

 

Na lista de REFERÊNCIAS 

 

DORTIER, Jean-François. Dicionário de ciências humanas. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.  
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MODELO DE REFERÊNCIAS  
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 APÊNDICE(S) 

 

 

 

 

 

Elemento opcional, que consiste em texto ou documento elaborado pelo 

autor, a fim de complementar sua argumentação, conforme a ABNT NBR 

14724 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005).  

Exemplos:  

APÊNDICE A – Exemplos de referências para dissertações e teses  

APÊNDICE B – Laudos e pareceres em 1992  

Exemplos:  

ANEXO A – Modelo de capa para dissertações e teses  

ANEXO B – Modelo de folha de rosto para dissertações e teses  

ANEXO(S) 

Elemento opcional, que consiste em um texto ou documento não elaborado 

pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e ilustração, 

conforme a ABNT NBR 14724 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2005).  
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MODELO DE LOMBADA 
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DINÂMICA MICROSOFT WORD 

 
 

 

 

 



REFERÊNCIAS - ABNT NBR 6023:2002 -  Referências – Elaboração 
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REFERÊNCIAS 
 

Referência bibliográfica -  consiste em conjunto de elementos de uma obra 

escrita (título, autor, editora, local de publicação e outras) que permite a sua 

identificação 
 

 

Exemplo: 

 

 

 

 

ACCIOLY, Hildebrando.  Manual de direito internacional público.  

São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

 

 

 

(Quem? autor)   

(Onde? local de 

publicação, editora)   

(O quê? título)      

(Quando?    

ano)   
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REGRAS BÁSICAS PARA A ENTRADA DE AUTORES 
 

Neste link http://wiki.bireme.org/pt/index.php/Ap%C3%AAndice_A_-

_Regras_para_entrada_de_autores você pode ver vários exemplos. 

 

Sobrinho deverá ser considerado como parte do sobrenome 

Exemplo: Antonio Ribeiro de Castro Sobrinho  

Registra-se: Castro Sobrinho, Antonio Ribeiro de 

 

Constituem exceção os sobrenomes compostos que não devem 

ser separados 

Exemplo: Vítor Espírito Santo  

Registra-se: Espírito Santo, Vítor  

Augusto Castelo Branco  

Registra-se: Castelo Branco, Augusto  

 

Espanhol - Autores com dois sobrenomes, faz-se entrada pelo 

primeiro destes 

Exemplo: Eduardo Gonzáles Rivera  

Registra-se: Gonzáles Rivera, Eduardo  
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http://wiki.bireme.org/pt/index.php/Ap%C3%AAndice_A_-_Regras_para_entrada_de_autores
http://wiki.bireme.org/pt/index.php/Ap%C3%AAndice_A_-_Regras_para_entrada_de_autores


IMPORTÂNCIA 
 

A identificação dos elementos de uma referência bibliográfica  é 

importante para: 
 

• prática na busca de informações em catálogos de fontes de informações 

• referenciar os documentos utilizados em um trabalho acadêmico ou 

científico 

• submeter artigos para periódicos científicos 

• inserção de trabalhos acadêmicos ou científicos em bases de dados 

• acompanhar as estatísticas de citações de um determinado trabalho 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 



REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

Inserção de trabalhos acadêmicos ou científicos em bases de dados 



REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

Inserção de trabalhos acadêmicos ou científicos em bases de dados 
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PRINCIPAIS NORMAS DE REFERÊNCIAS 

 

• APA - American Psychological Association 

• Vancouver 

• Chicago - The Chicago Manual of Style 

• ISO – International Organization for Standardization 

• ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas  
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APA - American Psychological Association 
 

 

-Norma Associação Americana de Psicologia (American 

Psychological Association – APA) 

Estilo editorial  americano reconhecido e atualmente 

adaptado pelas ciências sociais e humanas na 

apresentação de seus materiais escritos. 

  

 

 

  

 

 

 

 

Exemplos: 

 

Alves Filho, A. G., Cerra, A. L., Maia, J. L., Sacomano Neto, 

M., & Bonadio, P. V. G. (2004). Pressupostos do 

gerenciamento da cadeia de suprimentos: evidências de 

estudos sobre a indústria automobilística. Gestão & 

Produção,11 (3), 275-288.  
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Vancouver 

 

 

 

 

 

- O estilo Vancouver foi criado por um grupo de editores 

científicos da área médica, em Vancouver, no Canadá em 1978. 
 

 

 

  

 

 

 

 

Exemplos:  

 

Barsted LP, Piovesan F, Ikawa D, Ventura M. Direitos sexuais 

e direitos reprodutivos na perspectiva dos direitos humanos. 

Rio de Janeiro: Advocacia; 2003. 
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Chicago - The Chicago Manual of Style 

 

-Estilo baseado na publicação The Chicago Manual of Style, 

um dos estilos mais extensamente utilizado nas 

Universidades (EUA) 

 

 
Exemplos:  

 

Doniger, Wendy. Splitting the Difference. Chicago: University 

of Chicago Press, 1999 
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ISO – International Organization for Standardization 

 

 

Exemplos: 

 

PICCINI, A. Cortiços na cidade : conceito e preconceito na 

reestruturação do centro urbano de São Paulo. São Paulo: 

Annablume, 1999. 166 p. ISBN 85-7419-076-4.  

 

ALMEIDA, GA. Resíduos de pesticida organoclorados no 

complexo esturino-lagunar Iguape-cananéias e rio Ribeira e 

Iguape. São Paulo: Instituto Oceanográfico, Universidade de 

São Paulo, 1995. 95 p. Dissertação de Mestrado em 

Oceanografia Física.  
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ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas  

 

 

 

 
Exemplo: 

 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 18. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2000.  878 p.  

 



 

ABNT NBR 6023:2002 -  Referências - Elaboração 

 

 

Tipos de referências 

 

• Monografias – No todo (Livro) e Parte (Capítulo de Livro) 

• Periódicos - No todo (Periódico) e Parte (Artigo de Periódico) 

• Documentos jurídicos – Legislação, Doutrina e Jurisprudência 
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Monografias 
 

Monografia no todo 

• Um autor 

• Dois autores 

• Três autores 

• Quatro ou mais autores 

• Autoria desconhecida 

• Tradutor, prefaciador, ilustrador, compilador, revisor 

• Série 

• Editor, organizador, coordenador etc 

• Autor e editor 

• Pseudônimo 

• Autor entidade (entidades coletivas, governamentais, públicas, particulares 

etc 

• Autor(es) com mais de uma obra referenciada 

• Mais de um volume 

• Catálogo 

• Relatório e parecer técnico 

• Trabalhos acadêmicos 

• Dicionário 
 

Parte de Monografia 
• Capítulo de livro – autor diferente no livro no todo 

• Capítulo de livro – mesmo autor do livro no todo 
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Monografia no todo 
 

Um autor   

 

 

 

 
 

Dois autores 

 

 
 

 

 

Três autores  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Exemplo: 
 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 18. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2000.  878 p.  

Exemplo: 
 

BOBBIO, Norberto; BOVERO, Michelangelo. Sociedade e estado na 

filosofia política moderna. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1991. 179 p. 

Exemplo:  
 

ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, G. E. do Nascimento e; CASELLA, Paulo 

Borba. Manual de direito internacional público. 18. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010. 956 p. 
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Monografia no todo 

 
Quatro ou mais autores ( Apenas o nome do primeiro, seguido de “et al”) 

 

 

 

 

 

 

 

 Autoria desconhecida (Primeira Palavra do Título em Caixa Alta) 

 
 

Exemplo: 

 

MALAN, Pedro S. et al. Política econômica externa e industrialização 

no Brasil (1939/52). Rio de Janeiro: Instituto de Planejamento Econômico 

e Social, 1977. 535 p. (Coleção Relatórios de Pesquisa, 36).   
 

Exemplo: 

 

DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara Brasileira 

do Livro, 1993. 64 p.  
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Monografia no todo 
 

 Tradutor, prefaciador, ilustrador, compilador, revisor 

 

 

 

 
 

  Série 

 

 

 

 

 

 
 

 

Editor, organizador, coordenador etc 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo: 
 

BACHOFF, Otto. Normas constitucionais inconstitucionais. Tradução 

José Manoel M. Cardoso da Costa. Coimbra: Almedina, 1994. 

Exemplo: 
 

PHILLIPI JÚNIOR, A. et al. Interdisciplinaridade em ciências 

ambientais. São Paulo: Signus, 2000. 318 p. (Série textos básicos para a 

formação ambiental, 5).   

Exemplo: 
 

FUX, Luiz (Coord.). O novo Processo Civil Brasileiro: direito em 

expectativa. Rio de Janeiro: Forense, 2011.   
 

WALD, Arnoldo (Org.). Doutrinas essenciais: direito empresarial. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
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Monografia no todo 
 

Pseudônimo 

 

 

 

 

 

Autor entidade (entidades coletivas, governamentais, públicas, 

particulares etc) 

 

 

 

 
 

 

 

Mais de um volume 
 

Exemplo: 
 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Adaptação de 

ocupações e o emprego do portador de deficiência. Brasília: CORDE, 

1997. 97 p.  

Exemplo: 
 

KUHN, H. A.; LASCH, H. G. Avaliação clínica e funcional do doente. São 

Paulo: E.P.U., 1977. 4 v.    

ORIENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Exemplo: 
 

ATHAYDE, Tristão de [Alceu Amoroso Lima]. Debates pedagógicos. Rio 

de Janeiro: Schmidt, 1931. 180 p.    



Monografia no todo 
 

 

Dicionário 

 
 

 

 

 

 

 

Trabalhos acadêmicos 

 

 
  

 

 

 

 

 
Obs.: Data de Defesa e Data de Depósito 

Exemplo: 

 

CRETELLA NETO, José. Dicionário de Processo Civil. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2002. 
   

Exemplo: 

 

OLIVEIRA, Bruno Batista da Costa de. Jurisdição e poder: os usos 

disciplinares dos discursos do Processo Civil. 2014. 328 f. Tese (Doutorado 

em Teoria Geral do Estado) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2014. 
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Parte de Monografia (capítulo de livro) 
 

 

Autor distinto da obra no todo 
 

 

 

 

 

 

  

 

Mesmo autor da obra no todo 
 

 

 

 

Exemplo: 
 

TUCCI, José Rogério Cruz e. Parâmetros de eficácia e critérios de 

interpretação do precedente judicial. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim 

(Coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 

p. 97-132.  

Exemplo: 

  

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do Direito. In: 

______ (Coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista do Tribunais, 

2012. p.11-95.  
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Parte de Monografia 
 

 

Trabalho apresentado em Evento 
 

 
Exemplo:  

 

PELUSO, Antonio Cezar. Responsabilidade civil e penal do empresário. In: 

SEMINÁRIO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 20., 2000, São 

Paulo. Anais... São Paulo: Associação Brasileira da Propriedade 

Intelectual, 2000. p. 75 – 80. 
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Publicações periódicas 
 

Artigo de revista 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Editorial 

 

 

 

 

 

Entidade coletiva 

 

 

 

 

Exemplo: 

 

CARNEIRO, Rogério David. O Gatt e a incidência do IPI na revenda de produtos importados. 

Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 223, p.153-159, abr. 2014. 

  

Exemplo: 

 

COSTA, S. Os sertões: cem anos. Revista USP, São Paulo, v. 54, p. 5, jul./ago. 2002. 

Editorial.   
 

Exemplo: 

 

COCHRANE INJURIES GROUP ALBUMIN REVIEWERS. Human albumin administration in 

critically ill patients: systematic review of randomized controlled trials. British Medical 

Journal, London, v. 317, n. 7153, p. 235-240, 1998.   
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Publicações periódicas 
 

 

 

Artigo e/ou matéria de jornal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo: 

 

HOFLING, E. Livro descreve os 134 tipos de aves do campus da USP. O Estado 

de S. Paulo, São Paulo, 15 out. 1993. Cidades, Caderno 7, p. 15. Depoimento a 

Luiz Roberto de Souza Queiroz.   
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Documentos jurídicos 

 

Legislação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurisprudência 

 

 

 

 

 

 

 

JURISDIÇÃO (Nome do país, estado ou município) ou NOME DA ENTIDADE (no 

caso de normas). Título, númeração e data (dia, mês e ano). Elementos 

complementares para melhor identificação do documento (se necessário). Dados 

da publicação que transcreveu o documento 

 

Exemplo: 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas-corpus nº 181.636-1, da 6ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Brasília, DF, 6 de dezembro 

de 1994. Lex: jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais, São Paulo, v. 

10, n. 103, p. 236-240, mar. 1998.   
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Exemplo: 

BRASIL. Constituição (1988). Emenda Constitucional nº 9, de 9 de novembro de 

1995. Dá nova redação ao art. 177 da Constituição Federal, alterando e inserindo 

parágrafos. Lex: legislação federal e marginalia, São Paulo, v. 59, p. 1966, out./dez. 

1995.   



Documentos jurídicos 

 

Doutrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em suporte eletrônico 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AUTOR. Título. Dados da publicação que transcreveu o documento. 

 

Exemplo:  

 

BARROS, Raimundo Gomes de. Ministério Público: sua legitimação frente ao 

Código do Consumidor. Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, São 

Paulo, v. 19, n. 139, p. 53-72, ago. 1995.  

Exemplo: 

 

BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 

2003. Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da Constituição Federal, 

revoga o inciso IX do § 3 do art. 142 da Constituição Federal e dispositivos da 

Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e dá outras 

providências. Disponível em: 

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm>. 

Acesso em: 2 jun. 2006.   
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Publicações periódicas 
 

 

Publicações periódicas em suporte eletrônico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo:  

 

TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo.  Em direção a um novo 1984? A tutela da vida 

privada entre a invasão de privacidade e a privacidade renunciada. 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo,  v. 

109, p. 129-169, dez. 2014. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/89230/Rev_2014_04>. Acesso em: 17 

jan. 2015.   
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Softwares para referência 
 

 

 

EndNote - http://endnote.com/ 
 

 

 

 

 -  é um software gerenciador de bibliografias para publicação de 

artigos científicos.  

 

-  importa referências bibliográficas da Web, organiza-as em grupos 

de assuntos e  insere as referências no corpo do texto, quando 

editado por processador  Microsoft Office ou OpenOffice 

 

-  a lista de referência é formatada no padrão da revista de 

publicação, estilo  Vancouver e ABNT por exemplo 

 

-  é uma ferramenta utilizada na produção de textos científicos para 

publicação  internacional 

 

-  a partir da versão X5, EndNote permite a importação de arquivos já 

gravados no  formato PDF e caso seja possível extrair informações 

contidas em uma  publicação eletrônica registrada no DOI os 

elementos essenciais da referência  são extraídos e armazenados 

em banco de dados. 
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http://endnote.com/
http://endnote.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Web
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://pt.wikipedia.org/wiki/OpenOffice
http://pt.wikipedia.org/wiki/OpenOffice
http://pt.wikipedia.org/wiki/ABNT
http://pt.wikipedia.org/wiki/PDF
http://pt.wikipedia.org/wiki/DOI


 

Softwares para referência 

 

EndNote - http://endnote.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://manypicture.com/new/endnotex3/372238.htm 
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http://endnote.com/
http://endnote.com/


 

Softwares para referência 

 

MORE - Mecanismo Online para Referências 

http://www.more.ufsc.br/suporte/informacoes 

 

- MORE é uma ferramenta gratuita e fácil de usar, que produz 

automaticamente citações no texto e referências no formato ABNT, 

para quinze (15) tipos de documentos, a partir de formulários próprios, 

selecionados em um menu principal 

 

- Os documentos cobertos pelo mecanismo são os mais usados no 

meio acadêmico: livros, dicionários, enciclopédias, teses e 

dissertações, artigos de revistas, artigos de jornais, nos formatos 

impresso e eletrônico, além dos documentos exclusivos em meio 

eletrônico: home-page e e-mail 

 

- Além disso o programa automatiza alguns procedimentos, tais como: 

a inversão dos nomes dos autores (sobrenome, prenomes); uso de 

maiúsculas e minúsculas, grifo no título e pontuação 
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http://www.more.ufsc.br/suporte/informacoes
http://www.more.ufsc.br/suporte/informacoes


Softwares para referência 

MORE - Mecanismo Online para Referências - 

http://www.more.ufsc.br/suporte/informacoes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.more.ufsc.br/tutorial/jurisprudencia 
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http://www.more.ufsc.br/suporte/informacoes
http://www.more.ufsc.br/suporte/informacoes


CITAÇÕES - ABNT NBR 6023:2002 -  Citações em documentos 

ORIENTAÇÃO  BIBLIOGRÁFICA 



CITAÇÕES 
 

 

TIPOS DE CITAÇÃO 

- Direta 

- Indireta 

- Citação de citação 
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CITAÇÕES 
 

CITAÇÃO DIREITA 
 

Menção no texto de informações extraídas de uma fonte 

documental que tem o propósito de esclarecer ou fundamentar 

as ideias do autor.  

A fonte de onde foi extraída a informação deve ser citada 

obrigatoriamente, respeitando-se os direitos autorais, Lei 

n.9.610 de 19 fev. 1998. 

•Transcrição textual dos conceitos do autor consultado. 

•Transcrição FIEL, ipsis litteris 

•Reprodução EXATA de parte do original, respeitando-se 

até eventuais incoerências, erros de ortografia, 

concordância. 

•Poderá ser colocada a expressão [sic] imediatamente 

após o erro = significa: estava assim no original. 
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CITAÇÕES  
 

 

CITAÇÃO DIRETA ATÉ TRÊS LINHAS 
 

As citações diretas, no texto, de até três linhas, devem estar entre  

aspas duplas. As aspas simples são utilizadas para indicar citação 

no interior da citação 

 

Exemplo: 
Obs.: trecho da tese VALENÇA FILHO, C. M. A arbitragem em juízo. 2015. 288 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
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A convenção de arbitragem suprime não só o órgão descentralizado, como também o Estado-

juiz e, em decorrência, o Poder Judiciário. Nesse sentido, remetemos à autoridade de 

Chiovenda e a de Pontes de Miranda. Para o primeiro, “[...] se uma das partes compromitentes 

cita a outra em juízo, pode o réu obstruir o exame do mérito por via de exceção de 

compromisso, que não é de incompetência, nem de litispendência, mas de renúncia ao 

procedimento de cognição judiciária.” (CHIOVENDA, 2002, p. 78). Já, para o segundo, “[...] 

quanto a sua eficácia, o compromisso é negócio de direito material com eficácia negativa no 

direito pré-processual (exclusão dos juízes estatais) e eficácia positiva no direito processual 

(submissão das partes aos efeitos do laudo).” (MIRANDA, 1977, p. 232). 

 



CITAÇÕES  
 

 

CITAÇÃO DIRETA LONGA 

 
As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser 

destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra 

menor que a do texto utilizada e sem as aspas. 
 

 

 

Exemplo: 
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As citações são trechos transcritos ou informações retiradas das publicações consultadas 

para a realização do trabalho. São introduzidas no texto com o propósito de esclarecer ou 

complementar as ideias do autor. A fonte de onde foi extraída a informação deve ser citada 

obrigatoriamente, respeitando-se dessa forma os direitos autorais. (FRANÇA; 

VASCONCELLOS, 2007, p. 130). 

 



CITAÇÕES 
 

CITAÇÃO INDIREITA 
 

• Transcrição livre do texto do autor consultado. 

Consiste em um resumo ou paráfrase de um trecho de 

determinada obra.  

• Poderá ser necessária quando se tratar de um texto 

muito longo do qual se quer extrair apenas algumas 

ideias fundamentais.   

• Paráfrase: compreensão indivivual, pessoal da obra 

consultada. Não se trata de substituir palavras do texto 

consultado. 
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CITAÇÕES 
 

CITAÇÃO DE CITAÇÃO 

• Transcrição direta ou indireta de um texto em que não se teve 

acesso ao original. 

• É citar um autor que foi citado na obra que se tem em mãos 

• Deve-se evitar ao máximo o uso desse recurso.  
 

Na citação direta ou indireta de um texto em que não se teve 

acesso ao original, utiliza-se a expressão em latim apud (citado 

por, conforme, segundo). É ideal consultar o original sempre. 

Exemplo: 
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Para Hegel apud  KELSEN, “O Direito é, por definição, a liberdade 
enquanto idéia.”16  
 
___________ 
16 KELSEN, Hans. Democracia e economia. In: ______.  A democracia. 2. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2000, p. 253-297.  

 
 



CITAÇÕES 
 

 

SISTEMAS DE CHAMADA 

 
Numérico 

• Chamada no texto por numeração única e consecutiva, remetendo à lista de 

referências ao final do trabalho, do capítulo ou parte na mesma ordem em que 

aparecem no texto. 

• Indicar a númeração entre parênteses, alinhado ao texto ou sobrescrita, após a 

pontuação que fecha a citação.15 

• Não iniciar a numeração a cada página ou folha 

 

Autor-Data 

• Se fora da frase, entre parênteses = pelo SOBRENOME do autor, INSTITUIÇÃO ou 

1ª. PALAVRA DO TÍTULO, seguido do ano da publicação, v. p. 

• Se dentro da frase= Sobrenones, Instituição (ano, v., p.) 

 

Notas de rodapé 

• Explicativas = São indicações, observações ou complementações ao texto feito 

pelo autor, tradutor ou editor 

• De Referência = indicam documentos consultados ou rementem a outras partes de 

um documento onde o assunto em questão foi abordado 
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CASOS ESPECIAIS DE CITAÇÕES 

 

Fontes informais 

 
Quando se tratar de dados obtidos por informação verbal (palestras, debates, comunicações etc.), 

indicar, entre parênteses, a expressão informação verbal, mencionando-se os dados disponíveis, 

em nota de rodapé.  

 

Exemplo: 
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No texto: 

 O novo medicamento estará disponível até o final deste semestre 

(informação verbal)17. 

 
No rodapé da página: 
__________________ 
17 Notícia fornecida por John A. Smith no Congresso Internacional de Engenharia Genética, em Londres, em 

outubro de 2001. 

 



 

CASOS ESPECIAIS DE CITAÇÕES 

 

Informação pessoal 

 

Indicar, entre parênteses, a expressão (informação pessoal) para dados 

obtidos de comunicações pessoais, correspondências pessoais (postal ou  

e-mail), mencionando-se os dados disponíveis em nota de rodapé.  
 

 

 

Exemplo: 
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No texto: 
 

“Texto texto texto texto [...]” (informação pessoal)18 

 

 

No rodapé da página: 
__________________ 
18   SILVA,  M. R. Como fazer citações bibliográficas. Mensagem recebida por mremedios@usp.br  em 26---

nov. 2014.  

 



 
DESTAQUES TIPOGRÁFICOS E EXPRESSÕES NOS TEXTOS DAS CITAÇÕES 

 
Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta alteração com a expressão 

grifo nosso entre parênteses, após a chamada da citação, ou grifo do autor, caso o destaque já 

faça parte da obra consultada. 

 

Usar grifo ou negrito ou itálico para ênfases ou destaques.  

Quando a citação incluir texto traduzido pelo autor, deve-se incluir, após a chamada da citação, a 

expressão tradução nossa, entre parênteses. 

 

Exemplos: 
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“Se existe alguém de quem não aceitamos um ´não´, é porque, na verdade, 

entregamos o controle de nossa vida a essa pessoa.” (CLOUD, 1999, p. 129, grifo 

nosso).  
 

“[...] b) desejo de criar uma literatura independente, diversa, de vez que, 

aparecendo o classicismo como manifestação de passado colonial [...]” (CANDIDO, 

1993, v. 2, p. 12, grifo do autor). 

 

“Ao fazê-lo pode estar envolto em culpa, perversão, ódio de si mesmo [...] pode 

julgar-se pecador e identificar-se com seu pecado.” (RAHNER, 1962, v. 4, p. 463, 

tradução nossa). 



• Quando houver coincidência de sobrenomes de autores, acrescentam-se as iniciais de 

seus prenomes; se mesmo assim existir coincidência, colocam-se os prenomes por 

extenso. 

Exemplo: 

 

. 

 

 

• As citações de diversos documentos de um mesmo autor, publicados num mesmo ano, 

são distinguidas pelo acréscimo de letras minúsculas, em ordem alfabética, após a data 

e sem espacejamento, conforme a lista de referências. 

 Exemplo: 
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(BARBOSA, C., 1958) (BARBOSA, Cássio, 1965) 

 

(BARBOSA, C., 1959) (BARBOSA, Celso, 1965) 

 De acordo com Reeside (1927a) (REESIDE, 1927b) 

•  As citações de diversos documentos da mesma autoria, publicados em anos diferentes e 

mencionados simultaneamente, têm as suas datas separadas por vírgula. 

 Exemplo: 

 
 

 

   (DREYFUSS, 1989, 1991, 1995) 

 (CRUZ; CORREA; COSTA, 1998, 1999, 2000) 



 

EXPRESSÕES LATINAS 
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NOTAS DE REFERÊNCIA 
 

Nas notas de referência, a primeira citação, em cada nova 

folha, de uma obra em nota de rodapé, deve ter sua referência 

completa. As subsequentes ser referenciadas de forma 

abreviada, utilizando as seguintes expressões  abreviadas 

quando for o caso: Ibid., Id., op. cit., loc. cit., et seq., passim, 

Cf. e apud. 

 

 

Obs.: Lembrar de fazer a referência bibliográfica completa a 

cada nova folha em que a obra for citada. Só então, você 

poderá fazer uso das expressões latinas se quiser, pois é 

opcional. 
 



 

EXPRESSÕES LATINAS - Ibidem ou Ibid.  
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Ibidem ou Ibid. ( = na mesma obra). Só é usado quando se fizerem várias citações 

de um mesmo documento, variando apenas a paginação. 

 

Para quem quiser fazer as chamadas bibliográficas em notas de rodapé, 

recomendamos seguir o exemplo abaixo. 

 

Exemplo: 

Em rodapé: 

_____________________ 
11 VIEIRA MANSO, Eduardo. A informática e os direitos intelectuais. São Paulo: Revista --  

 dos Tribunais, 1985. p. 6. 
12  Ibid., p. 8. 
13  Ibid., p. 9. 
14  MINHARRO, Francisco Luciano. A propriedade intelectual no direito do trabalho. São   

 Paulo: LTr, 2010. p. 49. 

 



 

EXPRESSÕES LATINAS -  Opus citatum, opere citato ou op. cit.  
 

ORIENTAÇÃO  BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Opus citatum, opere citato ou op. cit. ( = na obra citada). É usada em seguida ao 

nome do autor, referindo-se à obra citada anteriormente na mesma página onde 

ocorre a chamada, quando houver intercalação de outras notas. 

 

 

 

Em rodapé: 

______________________ 
8    FERRY, Luc. Aprender a viver. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. 
9   ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração do Milênio. Disponível  em: 

<https://www.unric.org/html/portuguese/uninfo/DecdoMil.pdf>. Acesso em: 26  mar. 2014. 
10  FERRY, op.cit., p. 92. 

 

Exemplo: 



 

 

EXPRESSÕES LATINAS - Idem ou Id. 
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Idem ou Id. ( = do mesmo autor). Substitui o nome do autor, quando se tratar de 

citação de diferentes obras do mesmo. 

 

 

Em rodapé: 

______________________ 
2  TÔRRES, Heleno Taveira. Direito constitucional financeiro: teoria da constituição 

Financeira. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2014. p. 30. 
3  TÔRRES, Heleno Taveira. Direito constitucional tributário e segurança jurídica: metódica 

da segurança jurídica do sistema constitucional tributário. São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, 2012. p.56 
4   Id., 2014. p. 80. 

Exemplo: 



      

 

• EXPRESSÕES LATINAS - Loco citato ou loc. cit.  
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Loco citato ou loc. cit. ( = no lugar citado). É usado para mencionar a mesma 

página de uma obra já citada. 

 

Em rodapé: 

______________________ 
16  RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes. Curso de direito financeiro. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 49. 
17  OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Gastos públicos. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012. 
18 RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes. Responsabilidade fiscal: aspectos fundamentais da lei 

complementar no 101/2000. Manaus: Caminha, 2002. 
19   Id., 2012, loc. cit.   

 

Exemplo: 



 

EXPRESSÕES LATINAS - Sequentia ou et seq. e passim 
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Sequentia ou et seq. ( = seguinte ou que se segue). É usada quando não se quer 

mencionar todas as páginas da obra referenciada. Indica-se a primeira página, 

seguida da expressão “et seq.”. 

 

Exemplo: Em rodapé: 

 

 

 

 

 

 

Passim ( = aqui e ali, em diversas passagens, em vários trechos). Para indicar 

várias páginas de onde foram retiradas as ideias do autor, sem citá-las uma a uma, 

seguido do termo “passim”.  
 

Exemplo: Em rodapé: 

 

______________________ 
35  YAZBEK, Otavio. Regulação do mercado financeiro e de capitais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

p. 72 et seq. 

 

______________________ 
82 SILVEIRA, Alexandre Di Miceli da. Governança corporativa no Brasil e no mundo: teoria e prática. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2010. passim. 

 



EXPRESSÕES LATINAS - Cf. e apud 
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Cf. ( = confira, confronte). É usada para recomendar consulta a um trabalho ou 

notas. 
 

Exemplo 

 

 

 

 

apud ( = citado por, conforme, segundo). Única expressão latina que pode ser 

utilizada no texto e em nota de rodapé. 
 

Exemplo: (obs.: inventado, não se trata de uma citação real) 

______________________ 
21 Cf. nota 3 deste capítulo. 

No texto: 
 

Segundo Spinosa e Saisset (1861) apud Chauí (2003) texto texto texto texto...22 

 

Em rodapé: 

______________________ 
22 SPINOSA, Baruch; SAISSET, Émile. Œuvres de Spinoza: avec une introduction critique. Paris:     

Charpentier, 1861. Apud CHAUÍ, Marilena. Política em Espinoza. São Paulo: Companhia das Letras, 

2003. CHAUÍ, Marilena. Política em Espinoza. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p. 29. 
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