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A Biblioteca Universitária (BU) da UFSC oferece para sua comunidade
acadêmica acesso aos seguintes conteúdos:

a) Normas técnicas brasileiras (NBR) da ABNT em vigor;
b) Normas técnicas da Associação Mercosul de Normalização (AMN) em
vigor;
c) Normas ISO traduzidas pela ABNT.

Observações:

 As normas publicadas pela ISO que não foram traduzidas pela ABNT não estão
disponíveis para acesso pois não fazem parte do contrato assinado pela UFSC.

 Algumas normas ISO estão disponíveis para visualização por um período de
tempo limitado.

NORMAS DA ABNT
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COLEÇÃO DE NORMAS DA ABNT
A coleção de normas da ABNT está disponível no Portal da Biblioteca Universitária

http://portal.bu.ufsc.br/
Página inicial > Bases de Dados
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COLEÇÃO DE NORMAS DA ABNT

Link para 
acesso

Credenciais 
para acesso
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COLEÇÃO DE NORMAS DA ABNT

 Para acessar as normas é necessário estar conectado à rede da UFSC.
Para acesso remoto ou doméstico é necessário utilizar VPN.

Para informações sobre como configurar a rede VPN clique aqui.

 Usar prioritariamente o navegador Mozilla Firefox.
 Habilitar ou desbloquear o Flash.

UFSC

UFSC-JAVA

UFSC-JAVA
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COLEÇÃO DE NORMAS DA ABNT

As normas podem 
ser pesquisadas de 
diversas maneiras

Pesquisa por “Acervo 
Completo”: possibilita 
verificar as normas 

publicadas pela ABNT, 
mesmo aquelas que não 

são contratadas pela 
UFSC.

Pesquisa por “Minha 
Coleção”: possibilita 
acesso à coleção de 

normas contratadas pela 
UFSC.
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COLEÇÃO DE NORMAS DA ABNT

Pesquisa pelo 
número da 

norma
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COLEÇÃO DE NORMAS DA ABNT

Pesquisa por 
palavra do título 

da norma
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COLEÇÃO DE NORMAS DA ABNT

Pesquisa pelo 
Comitê Técnico
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COLEÇÃO DE NORMAS DA ABNT

Pesquisa pela 
tabela de 

classificação de 
normas técnicas
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COLEÇÃO DE NORMAS DA ABNT

Pesquisa por 
data ou período 
de publicação

No campo “Status” pode ser 
selecionado somente normas em 

vigor ou também normas já 
canceladas, para qualquer tipo de 

pesquisa que esteja sendo utilizado
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COLEÇÃO DE NORMAS DA ABNT

Ao localizar a 
norma, clicar 
no Código ou 
no Título para 

acessá-la
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COLEÇÃO DE NORMAS DA ABNT

Para visualizar a norma 
por completo, clicar 

nesse botão

Normas relacionadas

Principais informações 
sobre a norma selecionada
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COLEÇÃO DE NORMAS DA ABNT

Na barra superior 
pode ser encontrado 
o ícone de impressão, 

o qual permite 
imprimir ou salvar 

como PDF.

O documento da norma será 
aberto para consulta
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CITAÇÕES EM DOCUMENTOS
NBR 10520:2023
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Escopo: Esta 

norma especifica 

as características 

exigíveis para 

apresentação de 

citações em 

documentos de 

diversos formatos.

Citação é a “menção de uma informação
extraída de outra fonte” (ABNT, 2023, p. 1).

O que é citação?

NBR 10520 – Citações em documentos
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 Questões éticas. Não se pode utilizar ideias e conceitos de outros

autores sem a devida citação;

 Dar crédito a trabalhos relacionados;

 Dar credibilidade ao próprio trabalho científico, sustentando declarações;

 Fornecer informações a respeito de trabalhos desenvolvidos na mesma

área de pesquisa, identificando metodologias, equipamentos etc;

 Fornecer exemplos de pontos de vista semelhantes ou divergentes sobre o

assunto da pesquisa;

 Contestar trabalhos ou ideias de outros autores.

POR QUE CITAR?

(Weinstock, 1971)
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“[...] utilização de textos, imagens ou qualquer outra forma de expressão,

evitando, porém, dar os devidos créditos ao autor, usurpando, total

ou parcialmente, obra alheia” (Wachowicz; Costa, 2016, p. 43, grifo

nosso).

“[...] utilização de ideias ou formulações verbais, orais ou escritas de

outrem sem dar-lhe por elas, expressa e claramente, o devido crédito,

de modo a gerar razoavelmente a percepção de que sejam ideias ou

formulações de autoria própria” (São Paulo, 2014, p. 31. grifo nosso).

PLÁGIO
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 Orientações antiplágio e boas práticas em pesquisa.

Elaboradas pela Comissão de Plágio e Má Conduta em Pesquisa da

Biblioteca Universitária/UFSC.

Em fase de aprovação a sugestão de “[...] diretrizes gerais para

caracterização, apuração e sanção de casos de plágio e má conduta em

ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Santa Catarina”

(UFSC, 2020, p. 2).

ORIENTAÇÕES ANTIPLÁGIO
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• Citação direta
– Curta
– Longa

• Citação indireta

• Citação de citação

TIPOS DE CITAÇÕES
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São as citações diretas de até três linhas, as quais devem estar contidas entre aspas

duplas (“ ”), incluindo o número da página.

Exemplo:

Gomes e Dumont (2015, p. 135) afirmam que “[...] as fontes de informação são

veículos potenciais que podem possuir uma determinada informação para um determinado

sujeito para satisfazer uma determinada necessidade” e, ao serem acessadas e utilizadas,

auxiliam na construção do conhecimento e na ação dos atores sociais.

CITAÇÃO DIRETA

CITAÇÃO DIRETA CURTA

É a “transcrição textual de parte da obra do autor consultado” (ABNT, 2023, p. 1).

É a transcrição ou cópia de um parágrafo, frase ou expressão, utilizando as mesmas
palavras usadas pelo autor consultado.
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São as citações diretas com mais de três linhas, as quais devem ser destacadas com recuo

padronizado em relação à margem esquerda (recomenda-se o recuo de 4 cm), com letra menor que a

utilizada no texto, em espaço simples e sem aspas.

Exemplo:

Na perspectiva organizacional, o fluxo informacional apoia as atividades exercidas nesse

ambiente e subsidia as ações organizacionais, podendo ser entendido como:

CITAÇÃO DIRETA
É a “transcrição textual de parte da obra do autor consultado” (ABNT, 2023, p. 1).

É a transcrição ou cópia de um parágrafo, frase ou expressão, utilizando as mesmas
palavras usadas pelo autor consultado.

CITAÇÃO DIRETA LONGA

Recuo
4 cm

Recuo
4 cm

[...] meio em que o trinômio dados, informação e conhecimento percorre para
chegar aos sujeitos organizacionais de uma organização e, que por sua vez,
necessitam destes para realizarem suas atividades e tarefas e efetuarem suas
ações [...] (Valentim; Souza, 2013, p. 91).
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É o “texto baseado na obra do autor consultado” (ABNT, 2023, p. 2), devendo ser indicada a

fonte. A indicação do número da página ou localização é opcional.

Transcrição das idéias de um autor usando as próprias palavras.

A citação indireta é a maneira que o pesquisador tem de ler, compreender e gerar

conhecimento a partir do conhecimento de outros autores.

Exemplo:

De acordo com Silva (2015), da mesma forma que a inovação é

fundamental para a competitividade e para o desenvolvimento econômico, a

informação e o conhecimento são essenciais para a inovação.

CITAÇÃO INDIRETA

Citação indireta: insere-se o(s) nome(s) do(s) autor(es) e o ano da obra.
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É a “citação direta ou indireta de um texto a cuja fonte original não se teve
acesso” (ABNT, 2023, p. 1).
Citação de citação é a menção de um texto citado por outro autor.

Exemplo:

De acordo com Capra (2002 apud Rufatto Junior, 2008, p. 139), “A estrutura

viva é sempre um registro dos desenvolvimentos já ocorridos”.

CITAÇÃO DE CITAÇÃO

Citado 
por

Obra 
consultada

Obra não 
consultada

RUFATTO JUNIOR, Edgar. Organização de aprendizagem e Gestão do Conhecimento. In: 
ANGELONI, Maria Terezinha (org.). Gestão do Conhecimento no Brasil: casos, 
experiências e práticas de empresas públicas. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2008. p. 139-150.

Faz-se a referência da obra consultada.
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Para citação de textos em língua estrangeira há  duas opções: 

1) Transcrever a citação na língua original;

2) Traduzir o texto e indicar, após a chamada do autor, uma das seguintes 

expressões: tradução nossa ou tradução própria.

CITAÇÃO DE TEXTO EM IDIOMA ESTRANGEIRO

Exemplo:

“O compartilhamento de conhecimento entre indivíduos é o processo pelo qual o
conhecimento mantido por um indivíduo é convertido em uma forma que pode ser
entendido, absorvido e usado por outros indivíduos” (Ipe, 2003, p. 341, tradução
nossa).

IPE, Minu. Knowledge sharing in organizations: a conceptual framework. Human Resource
Development Review, v. 2, n. 4, p. 337-359, Dec. 2003.

Faz-se a referência da obra original.
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No sistema de chamada autor-data deve-se indicar:

• A responsabilidade

– Pessoa física: sobrenome do autor, em letras maiúsculas e minúsculas;

– Pessoa jurídica: nome completo (em letras maiúsculas e minúsculas) ou sigla (em

letras maiúsculas) da instituição;

– Instituição governamental da administração direta: nome do órgão superior ou pelo

nome da jurisdição a que pertence;

– Fonte sem autoria ou responsabilidade: pela primeira palavra do título, seguida da

supressão indicada por […], se o título for composto.

• A data de publicação

• Para as citações diretas, inclui-se também a indicação de página, se houver (ABNT,

2023).

SISTEMA DE CHAMADA AUTOR-DATA
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Na indicação da fonte entre parênteses deve constar autoria em letras maiúsculas e minúsculas,

seguida da data. Em citações diretas, acrescenta-se após a data o número da página ou localização,

se houver.

Exemplos:

Um autor pessoa física: (Moraes, 2018)

Dois autores pessoa física: (Moraes; Souza, 2017, p. 125)

Três autores pessoa física: (Dudziak; Gabriel; Villela, 2000)

Mais de três autores pessoa física: (Amaral et al., 2008) ou (Amaral; Garcia; Silva; Luz, 2008)

Pessoa jurídica: (Organização Mundial da Saúde, 2015, p. 20) ou (OMS, 2015, p. 20)

Instituição governamental: (Brasil, 2023)

Fonte sem autoria (entrada pelo título): (O desenvolvimento [...], 2020, p. 75)

Nota: “Para citações de fontes com quatro ou mais autores, pode ser citado o primeiro autor seguido da expressão et al., embora na referência
constem todos os autores” (ABNT, 2023, p. 6).

SISTEMA DE CHAMADA AUTOR-DATA
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Na indicação da fonte incluída no texto deve constar autoria em letras maiúsculas e minúsculas, seguida de

parênteses com a data. Em citações diretas, acrescenta-se após a data o número da página ou localização, se

houver.

Exemplos:

Um autor pessoa física: De acordo com Moraes (2018)...

Dois autores pessoa física: Conforme apontado por Moraes e Souza (2017, p. 125)…

Três autores pessoa física: Dudziak, Gabriel e Villela (2000) afirmam que....

Mais de três autores pessoa física: Na perspectiva de Amaral et al. (2008)... / Na perspectiva de Amaral,

Garcia, Silva e Luz (2008)...

Pessoa jurídica: Conforme a Organização Mundial da Saúde (2015, p. 20)... / Conforme a OMS (2015, p.

20)...

Instituição governamental: De acordo com Brasil (2023)...

Fonte sem autoria (entrada pelo título): Segundo O desenvolvimento [...] (2020, p. 75)...

Nota: “Para citações de fontes com quatro ou mais autores, pode ser citado o primeiro autor seguido da expressão et al., embora na referência
constem todos os autores” (ABNT, 2023, p. 6).

SISTEMA DE CHAMADA AUTOR-DATA
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Citações diretas:

“Os fluxos informacionais são reflexos naturais dos ambientes ao qual pertencem, tanto em relação
ao conteúdo quanto em relação à forma” (Valentim, 2010, p. 13).

De acordo com Nascimento et al. (2016, p. 42), “A memória organizacional é o destino final da
dinâmica dos fluxos formais e informais, gerenciados pela gestão da informação e pela gestão do
conhecimento, impulsionando o compartilhamento e a disseminação no ambiente organizacional”.

“O hábito da leitura é fundamental para que a criança venha a se tornar um leitor hábil. Devem
atentar para isso sobretudo pais, cuidadores e professores, que estão em condição privilegiada de
estimulá-lo” (Brasil, 2019, p. 47).

Citações indiretas:

Silva (2013), ao tratar de potenciais construtos perspectivo-históricos de interdisciplinaridade da CI,
sintetiza uma visão sobre sete percepções interdisciplinares da área com áreas e subáreas.

Nesse sentido, o processamento informacional assume papel decisivo no desempenho organizacional
e passa a ser a base da gestão dentro das organizações (Teixeira; Valentim, 2015).

Quando se trata de atividades inovativas mais simples, proporcionalmente há um menor nível de
cooperação (IBGE, 2016).

SISTEMA DE CHAMADA AUTOR-DATA
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No sistema numérico, a numeração da fonte consultada deve ser consecutiva, em algarismo

arábico, remetendo à lista de referências ao final do documento, do capítulo ou da parte, na

mesma ordem em que aparece no texto. A numeração não pode ser reiniciada a cada página.

A fonte consultada, quando repetida, deve ser representada pela mesma numeração.

A indicação da numeração pode ser feita entre parênteses, alinhada ao texto, ou em expoente.

Exemplos:

“A informação é um dos mais importantes ativos das organizações, visto que é a base da geração

de conhecimento e necessita ser gerenciada e controlada” (7, p. 79).

“A informação é um dos mais importantes ativos das organizações, visto que é a base da geração

de conhecimento e necessita ser gerenciada e controlada” 7, p. 79 .

SISTEMA DE CHAMADA NUMÉRICO

O sistema numérico não pode ser utilizado quando houver notas.
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No texto:

A gestão da informação tem como objetivo o gerenciamento das informações internas e externas,

possibilitando o acesso, o compartilhamento e a disseminação das mesmas e, consequentemente, a transmissão

de conhecimento (7, 8).

Dessa forma, o gerenciamento do conteúdo informacional é “[...] expresso nos fluxos formais e fluxos

informais de informação” (6, p. 44).

Na lista de referências:

SUGAHARA, Cibele R.; JANNUZZI, Celeste A. S. C; FALSARELLA, Orandi M. Gestão do fluxo de informação em 
ambiente organizacional. Ciencias de la Información, v. 46, n. 2, mayo-agosto, p. 33-48, 2015. Disponível 
em: http://cinfo.idict.cu/index.php/cinfo/article/view/585. Acesso em: 14 set. 2016. 

CALAZANS, Angélica Toffano Seidel. Conceitos e uso da informação organizacional e informação estratégica. 
TransInformação, Campinas, v. 18, n. 1, p. 63-70, jan./abr., 2006. Disponível em: 
http://periodicos.puccampinas.edu.br/seer/index.php/transinfo/article/view/683/663. Acesso em: 14 set. 2016.

VALENTIM, Marta Lígia Pomim; TEIXEIRA, Thiciane Mary Carvalho. Fluxos de informação e linguagem em 
ambientes organizacionais. Informação & Sociedade: Estudos, João Pessoa, v. 22, n. 2, p. 151-156, 
maio/ago. 2012. Disponível em: https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/article/view/10651. Acesso em: 23 
set. 2019.

SISTEMA DE CHAMADA NUMÉRICO

6

8

7
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Dados obtidos em fontes não publicadas formalmente (palestras, discursos, comunicações, entre outros),
quando utilizados, devem ser indicados no texto ou em nota.

Exemplo 1:

Em palestra proferida por Fabiola Cassab no Seminário Preparatório da SMAM 2023, em 13 de
junho de 2023, no Instituto de Saúde (SP), foi destacado que a Semana Mundial do Aleitamento Materno
visa informar, apoiar e proteger as questões relacionadas ao aleitamento materno, sendo uma importante
campanha global sobre o tema.

Exemplo 2:
No texto:

Fabiola Cassab destaca que a Semana Mundial do Aleitamento Materno visa informar, apoiar e
proteger as questões relacionadas ao aleitamento materno, sendo uma importante campanha global
sobre o tema.1

Na nota:
1 Palestra proferida no Seminário Preparatório da SMAM 2023, em 13 de junho de 2023, no Instituto de
Saúde (SP).

FONTES NÃO PUBLICADAS FORMALMENTE
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Os colchetes são utilizados para indicar supressões do texto [...] e interpolações, acréscimos ou
comentários [ ].
Para ênfases ou destaques utiliza-se: sublinhado, negrito ou itálico.

Exemplos:
“[...] a informação gerada pelo autor entra no sistema para ser tratada e assimilada como conhecimento
pelo receptor” (Barreto, 2007, p. 24).

“Nos canais informais o processo de comunicação é ágil e seletivo. [...] Os canais informais não são
oficiais nem controlados e são usados geralmente entre dois indivíduos ou para a comunicação em
pequenos grupos para fazer disseminação seletiva do conhecimento” (Silva; Menezes, 2005, p. 14).

“O fluxo informacional é responsável pela qualidade da informação, sua distribuição e adequação da
informação às necessidades [reais] do usuário” (Calazans, 2006, p. 68).

“Para se tornar estratégica, a informação precisa ser transformada em conhecimento que possa guiar a
ação” (Choo, 2006, p. 403, grifo nosso).

USO DOS COLCHETES E DESTAQUES NAS CITAÇÕES

Quando o texto transcrito já tiver destaque, não existe necessidade de informar o grifo.

Também pode ser utilizada a expressão “grifo próprio”.
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Em casos de autores com o mesmo sobrenome e mesma data de publicação, acrescenta-se
as iniciais dos prenomes:

(Silva, C., 2021)
(Silva, O., 2021) 

No texto: De acordo com C. Silva (2021)...
No texto: De acordo com O. Silva (2021)...

Caso os prenomes tenham as mesmas iniciais, acrescentam-se os prenomes por extenso:
(Silva, Carlos, 2021)
(Silva, Caetano, 2021)

No texto: De acordo com Carlos Silva (2021)...
No texto: De acordo com Caetano Silva (2021)...

Documentos da mesma autoria e publicados no mesmo ano, devem ser diferenciados pelo
acréscimo de letras minúsculas, em ordem alfabética, após a data e sem espaço, conforme a
lista de referências:

(Silva; Pacheco, 2022a)
(Silva; Pacheco, 2022b)

CASOS ESPECIAIS

As letras são mantidas 
nas referências.
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Citações indiretas de documentos de mesma autoria, publicados em anos diferentes e
citados simultaneamente, devem ter suas datas em ordem cronológica separadas por
vírgulas:

(Silva, 2012, 2015, 2016) ou Silva (2012, 2015, 2016)
(Silva; Paes; Rosa, 2014, 2016, 2021) ou Silva, Paes e Rosa (2014, 2016, 2021)

Citações indiretas de diversos documentos de vários autores citados de forma
simultânea dentro dos parênteses, devem ser separados por ponto e vírgula, com
recomendação de ordenação alfabética:

A informação, sendo a base da geração do conhecimento, é um dos ativos mais
importantes das organizações (Fonseca, 2016; Leal, 2022; Medeiros, 2012).

CASOS ESPECIAIS

Elabora-se uma referência para cada documento citado.

Elabora-se uma referência para cada documento citado.



Biblioteca Universitária
Biblioteca Central
Competência em Informação e Suporte à Pesquisa

REFERÊNCIAS
NBR 6023:2018
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Escopo: Esta norma estabelece os
elementos a serem incluídos em
referências e a ordem desses elementos.

Referência é um conjunto de elementos que 

permite a  identificação, no todo ou  em  parte, 

de documentos impressos ou registrados nos  

diversos tipos  de materiais,  audiovisuais,  

sonoros,  eletrônicos etc. (ABNT, 2018)

O que é referência?

NBR 6023 – Referências em documentos
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INCLUSÃO DE MODELOS DE REFERÊNCIA:
 Trabalhos acadêmicos
 Ebook
 Blu-ray
 Pendrive
 Correspondências (bilhete, carta, cartão etc.)
 Anais como monografia
 Anais como publicação periódica
 Leis em meio eletrônico
 Atos administrativos (aviso, circular, contratos, ofício, ordem de serviço, portaria, 

pareceres etc.)
 Documentos civis e de cartórios
 Documentos audiovisuais (filmes, vídeos, filmes disponíveis no YouTube etc)
 Redes sociais 
 Wikipedia

NBR 6023 – Referências em documentos
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 Quando houver 4 ou mais autores convém indicar todos ou pode-se usar o
primeiro seguido da expressão et al.

BOUCHARA, Jacques C.; CARRARA, Vera L.; HELLMEISTER, Ana Catarina P.; SALVITTI, 
Reinaldo. Cálculo integral avançado. 2. ed. rev. São Paulo: Ed. USP, 2006.

BOUCHARA, Jacques C. et al. Cálculo integral avançado. 2. ed. rev. São Paulo: Ed. USP, 
2006.

 Para a indicação de organizador, editor, coordenador e outros, deve-se abreviar o tipo de
participação com letras minúsculas.

VERGUEIRO, Waldomiro; MIRANDA, Angélica Conceição Dias (org.). Administração de 
unidades de informação. Rio Grande: FURG, 2007. 136 p.

 Em caso de ausência do nome da cidade, pode ser indicado o estado ou o país,
desde que isto conste no documento.
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 Passa-se a utilizar itálico nas expressões:
et al.

In
sine loco [S.l.]

sine nomine [s.n.]

 Para leis,  agora é obrigatório inserir a ementa.

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e 
consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. 
Brasília: Presidência da República, 1998. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9610.htm. Acesso em: 07 dez. 
2018.
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As referências podem aparecer:

 no rodapé;

 no fim de textos, partes ou seções;

 em lista de referências;

 antecedendo, resumos, resenhas e erratas.

LOCALIZAÇÃO DAS REFERÊNCIAS
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Sistema alfabético: as referências são listadas no final do trabalho, do
artigo ou do capítulo em ordem alfabética.

No texto:
A informação poder ser compreendida como a “[...] matéria prima do conhecimento.” (Valentim;

Teixeira, 2012, p. 152). A informação é fator crítico para o crescimento e prosperidade e o fluxo
informacional atua como o elemento vital de processos como o desenvolvimento de produtos (Eppinger,
2001; Krovi; Chandra; Rajagopalan, 2003).

Nas referências:
EPPINGER, Steven D. Innovation at the speed of information. Harvard Business Review, v. 79, n. 1, p.3-11, Jan. 2001.
Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11189459. Acesso em: 14 set. 2016.

KROVI, Ravindra; CHANDRA, Akhilesh; RAJAGOPALAN, Balaji. Information flow parameters for managing organizational
processes. Communications of the ACM, v. 46, n. 2, p. 77-82, Feb./2003. Disponível em:
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=606277. Acesso em: 14 set. 2016.

VALENTIM, Marta Lígia Pomim; TEIXEIRA, Thiciane Mary Carvalho. Fluxos de informação e linguagem em ambientes 
organizacionais. Informação & Sociedade: Estudos, João Pessoa, v. 22, n. 2, p. 151-156, maio/ago. 2012. Disponível 
em: https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/article/view/10651. Acesso em: 23 set. 2019. 
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Sistema numérico: as referências são ordenadas numericamente de
acordo com a ordem sequencial em que aparecem no texto pela primeira
vez.

No texto:
“Pesquisar é simplesmente reunir informações necessárias para encontrar resposta para

uma pergunta e assim chegar à solução de um problema.”1

Referência é um conjunto de elementos que permite a identificação, no todo ou em
parte.2

Nas referências:
1 BOOTH, Wayne C.; COLOMB, Gregory G.; WILLIAMS, Joseph M. A arte da pesquisa. 
Tradução de Henrique A. Rego Monteiro. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

2 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e 
documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. 3.ed. Rio de Janeiro, 2011. 11 p. 
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ORDENAÇÃO DAS REFERÊNCIAS

REFERÊNCIAS

ABREU, E. Reengenharia mental:
reeducação de hábitos e programação de 
metas. Florianópolis: Insular, 1997. 104 p.
Um espaço simples entre cada referência
SÓDERSTEN, B.; GEOFREY, R. 
International economics. 3. ed. London: 
MacMillan, 1994. 714 p.

REFERÊNCIAS

1 SÓDERSTEN, B.; GEOFREY, R. 
International economics. 3. ed. London: 
MacMillan, 1994. 714 p.
Um espaço simples entre cada referência
2 ABREU, E. Reengenharia mental:
reeducação de hábitos e programação de 
metas. Florianópolis: Insular, 1997. 104 p.

Usar espaçamento simples entre linhas e alinhamento à margem esquerda.

Ordenação alfabética Ordenação numérica
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ORDENAÇÃO DAS REFERÊNCIAS

SÓDERSTEN, B.; GEOFREY, R. 
International economics. 3. 
ed. London: MacMillan, 1994. 
ABREU, E. Reengenharia 
mental: reeducação de hábitos 
e programação de metas. 
Florianópolis: Insular, 1997. 104 

1

A partir da segunda linha da mesma 
referência deve ser alinhada abaixo 

da primeira letra da primeira palavra, 
de forma a destacar o expoente.

Não há espaço entre uma referência 
e outra.

Espaçamento simples e alinhamento 
à margem esquerda.

Referências em nota de rodapé

2
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EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS POR TIPOS 
DE DOCUMENTOS
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Livro no todo
1 autor

Autor

Título

Editora

Local

Data

Edição

PALADINI, Edson Pacheco. Gestão estratégica da qualidade: princípios, métodos e 
processos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

Subtítulo

Autor

Título

Local

Edição

Subtítulo
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BOOTH, Wayne C.; COLOMB, Gregory G.; WILLIAMS, Joseph M. A arte da pesquisa. 
Tradução de Henrique A. Rego Monteiro. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

Livro no todo
3 autores, com indicação de tradutor 

Título

Autores

Tradutor

Editora

Local Data

Edição
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BOUCHARA, Jacques C. et al. Cálculo integral avançado. 2. ed. rev. São Paulo: Ed. USP, 
2006. 

Livro no todo
com mais de 3 

autores 

Autores

Editora

Título

Edição

LocalData
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LOBO, Luiza. Exportar tradução literária do Brasil: como é possível? In: GUERINI, Andréia; 
TORRES, Marie-Hélène C.; COSTA, Walter Carlos (org.). Literatura traduzida e literatura 
nacional. Rio de Janeiro: 7 letras, 2008. p. 15-30.

30

Capítulo de livro
Título do livro

Editora

Organizadores

Título do capítulo

Autora do capítulo Páginas

LocalData
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LEHMKUHL, Karyn Munyk. Os nativos digitais e a recuperação da informação científica 
on-line. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Programa de Pós-Graduação 
em Ciência da Informação, Centro de Ciências da Educação, Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, 2012.

DissertaçãoAutora
Título

Tipo de 
trabalho

Vinculação 
acadêmica

Data de 
depósito

Local
Data de defesa

Grau e curso
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MAGALHÃES, Elizabete Aparecida de et al. A influência da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) na 
tomada de decisão pelos gestores públicos municipais. Contab. Vista & Rev., Belo Horizonte, v. 
16, n. 3, p. 9-26, dez. 2005.

Artigo de 
periódico

Título

Autores

DataPáginasNúmeroVolumeLocalTítulo do periódico
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BORJA, Patrícia Campos. Avaliação quali-quantitativa dos serviços de saneamento da cidade de 
Salvador. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA DE SAÚDE PÚBLICA, 2., 2004, 
Goiânia, GO. Anais [...]. Brasília, DF: FUNASA, 2006.

Trabalho publicado em eventoEdição do 
evento

Nome do evento

Data do evento
Local do 
evento

Título do documento

Data Editor

Local Autora

Título
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FELIPINI, Dailton. Empreendedorismo na Internet: como agarrar esta nova oportunidade de 
negócios. São Paulo: LeBooks, 2015. E-book. 

E-book

Editora

Data

Autor

Título

Local

Subtítulo
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EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS DE 
DOCUMENTOS ON-LINE

Elementos essenciais
Autor
Título
URL

Data de acesso

https://thenounproject.com/term/laptop/585910/
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AFONSO, José Roberto Rodrigues; LUKIC, Melina Rocha; CASTRO, Kleber Pacheco de. ICMS: crise 
federativa e obsolescência. Revista Direito GV, São Paulo, v. 14, n. 3, p. 986-1018, set./dez. 2018. 
Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/78026/74756. 
Acesso em: 17 abr. 2019.

Os meses devem ser 
abreviados, com exceção do 

mês de maio
jan.  fev.  mar.  abr.  maio  jun.
jul.  ago.  set.  out.  nov.  dez.

Autores

Título

Artigo de 
periódico on-line

DataPáginasNúmeroVolumeLocalTítulo do periódico
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação: 
trabalhos acadêmicos: apresentação. 3. ed. Rio de Janeiro, 2011. 11 p. Disponível em: 
http://www.abntcolecao.com.br/norma.aspx?ID=86662#. Acesso em: 09 maio 2019. Acesso exclusivo 
para assinantes da coleção eletrônica.

Título e 
subtítulo

Edição

Autor 
entidade

Número de 
páginas

Data

Local

Norma técnica 
on-line
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BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação 
sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1998. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm. Acesso em: 13 fev. 2019.  

Para mencionar o número de páginas da web em citações diretas, sugere-se simular uma impressão.
Para isso, use as teclas Ctrl + P e verifique em qual página de impressão está. Informar o número da
página entre colchetes.

Legislação

Jurisdição 
geográfica

Responsável 
pela 

publicação

Título

Ementa

DataLocal
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Biblioteca Universitária. Florianópolis, 2018.
Disponível em: http://portal.bu.ufsc.br/. Acesso em: 14 fev. 2019.
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Homepage

Autor entidade
Título

Data

Local
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SILVEIRA, Crislaine Z.; LEHMKUHL, Karyn M. (rev.). Procedimentos para apresentação de artigo 
em publicação periódica técnica e/ou científica (NBR 6022:2018). [Florianópolis], 2018. 33 
slides. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/180830. Acesso em: 09 abr. 
2019.

33

Slides

Título

Data

Autoras

Número de slides



Biblioteca Universitária
Biblioteca Central
Competência em Informação e Suporte à Pesquisa

FONSECA, Joel Pinheiro da. Qual meritocracia?. Folha de S. Paulo, São Paulo, ano 98, n. 32542, 
8 maio 2018. Poder, p. A6. Disponível em: 
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=48283&anchor=6086867&origem=busca. Acesso 
em: 10 abr. 2019.
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Jornal on-line

Página Data Título do jornal

Caderno

Autor

Título

Ano

Número
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CUNHA, Izabel. Um pouco sobre Libras, a Língua brasileira de Sinais. Destinatário: 
Jackson Salm. [S. l.], 19 set. 2018. 1 mensagem eletrônica.

 As informações devem ser retiradas, sempre que possível, do cabeçalho da mensagem
recebida.
 Quando o e-mail for cópia, poderão ser acrescentado os demais destinatários após o
primeiro, separados por ponto e vírgula.

E-mailTítulo do e-mail

Autora do e-mail

Destinatário
Data
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FERRAMENTA PARA ELABORAÇÃO DE REFERÊNCIAS

http://www.more.ufsc.br/
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Este documento NÃO substitui a 
consulta às normas da ABNT.
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REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e documentação – citações em 
documentos - apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação - referências - elaboração. 
Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

SÃO PAULO. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo. Código de boas práticas científicas. São Paulo: FAPESP, 2014. Disponível em: 
https://fapesp.br/acordos/SECOVI/boas_praticas.pdf. Acesso em: 13 abr. 2022.

UFSC. BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA. COMISSÃO DE PLÁGIO E MÁ CONDUTA EM PESQUISA. BIBLIOTECA 
UNIVERSITÁRIA DA UFSC. Orientações antiplágio e boas práticas em pesquisa. BU/UFSC: Florianópolis, 2020. 
Disponível em: http://portal.bu.ufsc.br/files/2013/10/Orienta%C3%A7%C3%B5es-antipl%C3%A1gio-e-boas-
pr%C3%A1ticas-em-pesquisa.pdf. Acesso em: 13 abr. 2022.

WACHOWICZ, Marcos; COSTA, José Augusto Fontoura. Plágio acadêmico. Curitiba: Gedai Publicações/UFPR, 2016. 
Disponível em: https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/plagio_academico_ebook.pdf. Acesso em: 09 
ago. 2023.

WEINSTOCK, Melvin. Citation Index. In: KENT, Allen; LANCOUR, Harold (ed.). Encyclopedia of Library and 
Information Science. New York: M.Dekker, 1971. v. 5, p. 19. 
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