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EDITAL PARA CAPTURA DE ARTIGOS 

PARA COMPOR LIVRO 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE: ASPECTOS 

MULTIDISCIPLINARES 

 

ORGANIZADORES: 

José Geraldo Ferreira da Silva 
Marcus Antonius da Costa Nunes 
Luana Frigulha Guisso 
 

DESCRIÇÃO: 

O livro proposto visa compilar contribuições originais e de alta qualidade que terá 

como base uma coletânea dos artigos produzidos a partir de resultados de 

pesquisas, trabalhos acadêmicos, entre outros, realizadas por alunos da 

Faculdade Vale do Cricaré, ou outras instituições de pesquisa e ensino. Cada 

artigo será transformado em um capítulo do livro. 

Serão produtos baseados em experiências profissionais, observações e práticas 

pedagógicas, relacionadas a metodologia do aprendizado, bem como avaliações 

de ensino e seus impactos na formação do cidadão. Serão abordadas 

experiências e resultados de pesquisas norteadas pelas relações entre 

educação, meio ambiente e saúde.  

Para participar do livro, o aluno/autor deverá ter um professor orientador que 

será um coautor do capítulo. Cada aluno/autor deverá ter uma carta de aceite 

assinada pelo seu orientador/coautor aceitando participar da produção. Cada 

autor será responsável pela organização do seu capítulo, obedecendo as 

normas da Associação de Normas Técnica (ABNT) conforme apêndice A. O livro 
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será composto por capítulos e cada artigo deverá ter entre 12 e 15 páginas, 

incluindo figuras, fotos, tabelas, gráficos e referencias. 

Este Livro será publicado pela EDITORA APPRIS (https://editoraappris.com.br/), 

a qual possui todos as qualificações necessárias para que o livro obtenha uma 

classificação Qualis L1, porém, isto depende, logicamente da qualidade dos 

artigos que vão compor este projeto. 

Para que o artigo possa ser publicado, será necessário um investimento de 

R$400,00 (quatrocentos reais). Este valor será pago somente após ser aceito 

pelos coordenadores e posteriormente o livro receber o aceite da editora para 

publicação. Neste momento o autor receberá uma mensagem para que efetue o 

pagamento, com prazo a ser delimitado. 

Os textos, no formato WORD, deverão ser enviados para o seguinte e-mail: 

j.geraldo525@gmail.com, informando o interesse em submissão, seguindo todas 

as orientações que estão descritas mais à frente. Existe um número máximo de 

artigos para compor o livro, assim, no caso de exceder ao número máximo, será 

considerada a ordem de submissão.  

A submissão não implica automaticamente na sua aceitação para publicação. 

Como mencionado, o artigo vai passar pela avaliação dos organizadores e sendo 

aceito, fará parte do rol dos capítulos que vão fazer parte do livro. Posteriormente 

o livro será submetido a consultores Ad Hoc e, obtendo parecer positivo, neste 

momento o livro passará a ser contratado pela editora, havendo necessidade do 

pagamento no ato do contrato. 

Os artigos poderão ser submetidos a partir de 20 de agosto de 2024 até a data 

limite de 30 de outubro de 2024. Após encerramento da submissão, os 

organizadores farão uma análise do conteúdo das submissões, considerando as 

normas para sua elaboração. Aqueles que não estiveram seguindo as normas 

serão desclassificados, dando vaga para aqueles que seguiram rigorosamente 

mailto:j.geraldo525@gmail.com
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estas normas. Os artigos rejeitados, por estarem fora das normas, poderão ser 

submetidos novamente desde que estejam rigorosamente dentro das normas, 

porém vão para o final da fila. 

Após aceito pela Editora Appris, o prazo para publicação é de aproximadamente 

180 dias. O livro será publicado em formato e-book e socializado pela própria 

editora, disponibilizando o livro em diversas livrarias parceiras da editora, mas 

com distribuição gratuita. 

Cada artigo será composto por:  

TÍTULO: 

Deverá ser escrito em letras maiúsculas, em negrito com espaço simples e fonte 

Arial 12 com no máximo 2 linhas; 

RESUMO:  

Deverá ser escrito com fonte Arial 12, espaço simples com no máximo 16 linhas, 

não deve conter citações bibliográficas. Deve apresentar uma breve introdução 

do tema, a justificativa, principal objetivo, a metodologia e os principais 

resultados e considerações finais/conclusões. 

PALAVRAS CHAVES: 

As palavras chaves devem ser escritas com fonte Arial 12, separadas por ponto. 

As palavras chaves não devem estar contidas no título e podem ser no máximo 

em número de 5. 

ABSTRACT:  

Deverá ser escrito com fonte Arial 12, espaço simples com no máximo 16 linhas, 

não deve conter citações bibliográficas. Deve apresentar uma breve introdução 

do tema, a justificativa, objetivo principal, a metodologia e os principais 

resultados e considerações finais. 
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KEYWORDS: 

As palavras chaves devem ser escritas com fonte Arial 12, separadas por ponto. 

As palavras chaves não devem estar contidas no título e podem ser no máximo 

em número de 5. 

INTRODUÇÃO: 

Deve ser escrita em Arial 12 espaço 1 e ½ com recuo de 1,25 cm. Ao final da 

introdução devem ser apresentados os objetivos do artigo escrito. O referencial 

teórico deverá estar contido na introdução, obedecendo as normas da ABNT 

(apêndice A) para citações diretas e indiretas. Este referencial deverá ser 

suficiente para embasar a metodologia e a discussão dos dados. Não deve 

conter espaço extra entre os parágrafos. 

METODOLOGIA: 

Deve ser escrita em Arial 12 espaço 1 e ½ com recuo de 1,25 cm. Ela deverá ser 

suficiente para que o leitor possa ter pleno conhecimento de como a pesquisa 

foi realizada. Não esquecer de informar período em que a pesquisa for realizada. 

Não deve conter espaço extra entre os parágrafos. 

RESULTADOS: 

Deve ser escrito em Arial 12 espaço 1 e ½ com recuo de 1,25 cm. Podem ser 

apresentados gráficos, figuras e tabelas desde que sejam necessárias para a 

compreensão dos resultados. Não deve conter espaço extra entre os parágrafos. 

Os gráficos para serem inseridos deverão estar em formato que possam ser 

editados no Excel. Todos os textos dos gráficos deverão estar com fonte Arial 10 

na cor preta. Estes gráficos serão chamados de “Figura” e abaixo de cada uma 

deles precisa aparecer a fonte (Fonte: dados do autor) 
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As demais figuras, quando necessárias, deverão ser inseridas em alta resolução 

(formato PGN ou similar) e devem ter as devidas referências das fontes e serem 

livres de direitos autorais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Deve ser escrita em Arial 12 espaço 1 e ½ com recuo de 1,25 cm. Aqui não cabe 

citação bibliográfica. Devem ser apresentadas as conclusões e haja, as 

recomendações. Não deve conter espaço extra entre os parágrafos. 

REFERÊNCIAS: 

Toda citação realizada ao longo do artigo deve ser referenciada obedecendo as 

normas da ABNT (apêndice A). 

Deverá ser escrito em Arial 12 e espaço simples entre linhas, alinhado à 

esquerda, com espaço de 6 pt entre referências. 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Para que o artigo seja aceito para compor o livro ele deverá ter pelo menos um 

professor orientador. Lembrando que o professor/coautor fará parte do capítulo 

e, necessitará ser um professor de um curso de Mestrado, podendo ser do 

Centro Universitário Vale do Cricaré, ou outra instituição de ensino 

superior/Mestrado 

Cada autor deverá apresentar os seguintes dados: 

Nome completo sem abreviatura; 
Maior título de graduação;  
Instituição onde trabalha; 
ORCID; 
Endereço de e-mail;  
 

Não serão aceitos artigos com frases ou parágrafos plagiados 
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Ao submeter o artigo, todos os autores/coautores deverão assinar um termo de 

aceite/autorização para sua publicação, cujo modelo deverá ser solicitado, 

por e-mail, ao organizador do livro. 

 

REFEREÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS E TÉCNICAS. NBR 6023: 
Informação e documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro, 
2002a. 

______. NBR 10520: informação e documentação – apresentação de citações 

em documentos. Rio de Janeiro, 2002b. 

 

 

 

 

José Geraldo Ferreira da Silva 
Professor Mestrado UNIVC 
j.geraldo525@gmail.com 
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APÊNDICE A 

NORMA SINTETISADA PARA CITAÇÕES E REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS 

1 REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO  

1.1 USO DE CITAÇÕES  

Segundo a NBR 10520 (ABNT, 2002b, p. 1), citação é a menção de uma 

informação extraída de outra fonte. Toda citação deve ter a identificação da fonte 

que foi utilizada. Essa identificação pode aparecer incluída no texto ou em nota 

de rodapé, remetendo às referências no final do texto.  

 

1.1.1 Tipos de citações  

1.1.1.1 Citação direta  

Quando se referem à transcrição literal de uma parte do texto de um autor, 

conservando-se a grafia, pontuação, idioma etc., ou seja, são respeitadas todas 

as características formais em relação à redação, à ortografia e à pontuação 

original. A citação que ocupa até 3 linhas no texto é denominada citação direta 

curta e deve ser registrada no texto entre aspas duplas e além do sobrenome do 

autor e do ano de publicação da obra a citação deve conter a identificação da 

página consultada.  

Exemplos:  

(1) Como profissional, o Bibliotecário é capacitado, por meio da Biblioteconomia, 

que é “uma área do conhecimento incumbida de reunir, processar e 

disseminar informações de forma racional, registrada nos mais diferentes 

suportes” (ARRUDA, 2002, p. 68).  

(2) Quando o trecho não for início de parágrafo, deverá ser antecipado de 

reticências em ter colchetes [...].  

(3) É neste cenário, que "[...] a AIDS nos mostra a extensão que uma doença 

pode tomar no espaço público. Ela coloca em evidência de maneira brilhante 

a articulação do biológico, do político, e do social." (HERZLICH e PIERRET, 

1992, p. 7).  

No caso de citação direta com mais de 3 linhas no texto tem-se citação direta 

longa que deve aparecer em parágrafo isolado, utilizando-se o recuo de 4 cm da 

margem esquerda (Arial 10, espaçamento simples). Além do sobrenome do autor 
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e do ano de publicação da obra a citação deve conter a identificação da página 

consultada.  

Exemplos:  

(1)  

[...] para compreender o desencadeamento da abundante retórica que 

fez com que a AIDS se construísse como 'fenômeno social', tem-se 

frequentemente atribuído o principal papel à própria natureza dos 

grupos mais atingidos e aos mecanismos de transmissão. Foi 

construído então o discurso doravante estereotipado, sobre o sexo, o 

sangue e a morte [...]. (HERZLICH e PIERRET, 1992, p. 30).  

(2)  

Fávero (1983 apud CABRAL, 1998, p. 40) assim definiu cultura:  

Cultura é tudo o que o homem acrescenta à natureza; tudo o que não 

está inscrito no determinismo da natureza e que aí é incluído pela ação 

humana. Distinguem-se na cultura seus produtos: instrumentos, 

linguagem, ciência, a vida em sociedade; e os modos de agir e pensar 

comuns a uma determinada sociedade, que tornam possíveis a essa 

sociedade a criação da cultura.  

 

4.1.1.2 Citação indireta  

Reproduz-se a ideia do autor consultado sem, contudo, transcrevê-la 

literalmente. A identificação da página consultada é dispensável; porém, o autor 

deverá ser citado pelo sobrenome, acompanhado do ano de publicação da obra.  

Exemplos:  

(1) De acordo com Freitas (1989), a cultura organizacional pode ser identificada 

e aprendida através de seus elementos básicos tais como: valores, crenças, 

rituais, estórias e mitos, tabus e normas.  

(2) A cultura organizacional pode ser identificada e aprendida através de seus 

elementos básicos tais como: valores, crenças, rituais, estórias e mitos, 

tabus e normas. Existem diferentes visões e compreensões com relação à 

cultura organizacional. O mesmo se dá em função das diferentes 

construções teóricas serem resultantes de opções de diferentes 

pesquisadores, opções estas que recortam a realidade, detendo-se em 

aspectos específicos (FREITAS, 1989).  
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1.1.1.3 Citação de citação  

O ideal é que se evite este tipo de recurso, mas permite-se que seja feito, sob 

condições de aceitação do orientador. Trata-se da citação feita a partir de uma 

outra fonte à qual não se teve acesso. Utilizam-se as expressões “citado por” ou 

“apud”, interligando o nome do autor da obra diretamente consultada ao nome 

do autor original. A referência completa será citada na seção “Referências”. 

Deve-se evitar, ao máximo, utilizar citações utilizadas por autores em suas obras, 

ou seja, a citação de citação.  

• Quando o sobrenome do autor estiver dentro dos parênteses deverá ser 

grafado todo maiúsculo, quando estiver fora só a letra inicial em maiúsculo;  

• Quando nas citações diretas há supressão de algumas palavras durante a 

transcrição tal ação deve ser indicada com o uso das reticências entre 

colchetes [...].  

Exemplo: Citação de citação direta:  

(1) Diz Ortega Y Gasset (1947 apud MUELLER, 1984, p. 23-24): “há um estágio 

na nossa cultura, quando o que um indivíduo precisa fazer para satisfazer 

uma necessidade pessoal se torna importante para todo o grupo, e como tal, 

necessário socialmente”.  

Exemplo: Citação de citação indireta:  

(1)  Para Lemos (1983 apud AMARAL, 1991), a informação é um dos 

instrumentos que podem acionar as mudanças sociais, econômicas e 

políticas desejadas por um país, se bem administrada e de modo soberano.   

 

1.1.1.4 Citação de documento eletrônico on-line  

A NBR 10520 (ABNT, 2002b) orienta sobre a citação de documentos em meio 

impresso, não fazendo, ainda, menção à citação de documentos eletrônicos on-

line, que obedecem às mesmas regras do meio impresso. Portanto, utiliza-se a 

International Organization for Standardization (ISO 690-2:1997).  

a) Documento eletrônico on-line com autoria e data de publicação  

Segundo Hesse (1991), a norma constitucional reside em sua vigência, em que 

a pretensão de eficácia não pode ser separada das condições históricas de sua 

realização. Apesar disto, constitui um elemento autônomo em relação a essas 

condições. Ou:  
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A norma constitucional reside em sua vigência, em que a pretensão de eficácia 

não pode ser separada das condições históricas de sua realização. Apesar disto, 

constitui um elemento autônomo em relação a essas condições (HESSE, 1991).  

b) Documento eletrônico on-line sem autoria (identificação da fonte pelo título)  

[...] Não mais se pode tolerar, sob pena de fraudar-se a vontade da constituição, 

esse estado de continuada, inaceitável, irrazoável e abusiva inércia do 

Congresso Nacional, cuja omissão, além de lesiva ao direito dos servidores 

públicos civis – a quem se vem negando, arbitrariamente, o exercício do direito 

de greve, já assegurado pelo texto constitucional – traduz um incompreensível 

sentimento de desapreço pela autoridade, pelo valor e pelo alto significado de 

que se reveste a Constituição da República (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

2007).  

c) Documento eletrônico on-line com autoria e sem data de publicação  

Portanto, Lassalle (2006) não concebe em seu pensamento a ideia de que a 

Constituição estaria composta por uma força normativa considerada por si só. 

Neste sentido, dentro de uma abordagem constitucionalista, é possível afirmar 

que tal interpretação é, de certa forma, paradoxal, tendo em vista que, segundo 

Gonçalves e Silva (acesso em 8 nov. 2008), “ele forneceu um clássico do 

pensamento constitucional que não reconhecia a importância do direito como o 

instrumento de organização social”.  

 

1.1.1.5 Citação de fontes informais  

Quando se tratar de dados obtidos por informação verbal (palestras, debates, 

comunicações, etc.), indicar, entre parênteses, a expressão “informação verbal”, 

mencionando os dados disponíveis, em nota de rodapé (ABNT, 2002b).  

Exemplo:  

(Texto)  

Vacina contra gripe estará disponível até o dia 14 de junho de 2012 (informação 

verbal)*.  

(Nota de rodapé)  

*Notícia fornecida pelo secretário da Prefeitura Municipal de Itupeva, em 13 de 

junho de 2012.  
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1.1.1.6 Sistemas de citação  

Sistemas de citação (ou sistemas de chamada) têm como objetivo padronizar a 

forma de apresentação das citações no texto. Estas citações deverão ter uma 

correlação com a L de Referências (ABNT, 2002b). Dois tipos de sistemas são 

utilizados: Sistema Autor-Data e Sistema Numérico.  

 

1.1.1.6.1 Sistema autor-data  

Nesse sistema autor-data as citações são indicadas pelo sobrenome do autor, 

seguido da data de publicação do trabalho (ABNT, 2002b), seguem alguns 

exemplos:  

Exemplos:  

(Um autor)  

(1) Segundo Secaf (2010), trabalho científico é uma tomada [...];   

(2) [...] sobre escrever um trabalho científico (SECAF, 2010).  

(Dois autores)  

(1) Nahas e Ferreira (2005) assinalam que o uso [...];  

(2) [...] (NAHAS; FERREIRA, 2005).  

(Três autores)  

(1) Mendes, Silveira e Galvão (2008) foram os [...];  

(2) [...] (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).  

(Com mais de três autores)  

(1) Joventino et al. (2011) verificaram [...];  

(2) [...] (JOVENTINO et al., 2011). – Utilizado no final da frase.  

(Trabalhos do mesmo autor com coincidência de ano de publicação)  

(1) Joventino et al. (2011a) verificaram [...];  

(2) [...] (JOVENTINO et al., 2011b).  

(Trabalhos do mesmo autor com diferentes datas de publicação)  

(1) [...] sugere Cunha (1999, 2002, 2011);  
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(2) [...] (CUNHA, 1999, 2002, 2011).  

(Coincidência de sobrenomes de autores e ano de publicação)  

(1) Oliveira L. (2012) e Oliveira S. (2012);  

(2) [...] (OLIVEIRA, L., 2012; OLIVEIRA, S., 2012).  

Caso a inicial do nome dos autores também seja igual, diferencie utilizando o 

nome por extenso.  

(1) Queiroz, Fernando (2009) e Queiroz, Fábio (2009) estudaram [...];  

(2) [...] (QUEIROZ, Fernando, 2009; QUEIROZ, Fábio, 2009).  

 

(Citação de vários trabalhos de autores diferentes)  

(1) Andrade (1999), Batista (2003), Campos (1999) e Guimarães (2005) 

estudaram a importância [...].   

(2) [...] (CUNHA, 2011; OLIVEIRA, 2012; QUEIROZ, 2009).  

(Publicações sem autoria expressa)  

(1) De acordo com a publicação Jornal Brasileiro de Pneumologia... (2004) 

publicar artigos científicos [...]  

(2) [...] (JORNAL BRASILEIRO DE PNEUMOLOGIA..., 2004).  

Eventos (Congresso, Conferência, Seminário, etc.)  

(1) De acordo com os trabalhos apresentados no Congresso Brasileiro de 

Enfermagem (2010) [...]  

(2) [...] (CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, 2010).  

 

2 NORMALIZAÇÃO DE REFERÊNCIAS  
 
Este capítulo do manual visa fornecer orientações acerca da apresentação de 
referências, que têm como objetivo descrever informações registradas sob 
qualquer tipo de suporte. Seu conteúdo tem por base a NBR 6023:2002, da 
Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT, 2002a).  

O alinhamento das referências é na margem esquerda e deve ser ordenada 
alfabeticamente, com espaçamento simples e uma entrelinha simples entre cada 
referência.  
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Todas as obras citadas no texto, incluindo as notas de rodapé, devem 
obrigatoriamente figurar nas referências, de acordo com os elementos 
essenciais e os exemplos, apresentados na sequência.  

 

2.1 ELEMENTOS ESSENCIAIS  

Os elementos essenciais para o registro das referências são:  

• Autor (ou coordenador ou organizador ou editor): escreve-se primeiro o 
sobrenome de assinatura do autor todo em letra maiúscula e, a seguir, o 
restante do nome, que pode ser abreviado;  

• Título e Subtítulo: apenas o título deve ser realçado por negrito, separado 
do subtítulo (quando houver) por dois pontos (:);  

• Número da edição (a partir da segunda edição): não se usa o sinal de 
decimal (ª) e a edição deve vir abreviada (ed.);  

• Local da Publicação: é o nome da cidade onde a obra foi editada e, após 
a referência do local, devem ser grafados dois pontos (:). Não se coloca 
Estado ou País;  

• Editora: só se coloca o nome da editora. Não se usam as palavras Editora, 
Ltda, S.A. etc.;  

• Ano de Publicação: é o ano em que a obra foi editada.  

Exemplo:  

(1) ALVES, Rubem. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas regras. 5. 
ed. São Paulo: Brasiliense, 1999.  

Algumas observações importantes se fazem necessárias a respeito da 
indicação do autor da obra consultada:  

• Os sobrenomes compostos, ligados (ou não) por hífen ou os que indicam 
parentesco (Filho, Sobrinho, Neto etc.) devem ser considerados como parte 
integrante do sobrenome.  

Exemplo:  

(1) WRIHT MILLS, Charles. / PARRY-LEWIS, John. / PRADO JÚNIOR, Caio.  

• Quando o documento referenciado for elaborado por dois ou três autores 
devem mencionar-lhes os nomes, separando-os por ponto e vírgula.  
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Exemplo:  

(1) BOLFARINE, H., BUSSAB, W.  

(2) FERRAZ, João Carlos; KUPFER, David; HAGUENAUER, Lia.  

• Quando houver mais de três autores, pode-se optar pela indicação do 
primeiro autor, segundo ou terceiro, seguidos da expressão latina et al (quer 
dizer “e outros”).  

Exemplo:  

(1) SILVA, Ana et al.  

• Documentos elaborados por vários autores, com um responsável destacado 
(organizador, coordenador, compilador, editor, adaptador etc.), são 
referenciados pelo nome desse, seguido da abreviatura que o caracteriza 
(vide informação na ficha catalográfica do livro).  

Exemplo:  

(1) MONTOYA, Marco Antônio (Org.)  

 

2.2 APRESENTAÇÃO DE REFERÊNCIAS  

2.2.1 Publicações avulsas consideradas no todo  

2.2.1.1 Livros  

SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título: subtítulo. Edição. Local de 

publicação: Editora, ano.  

Exemplo:  

(1) KEYNES, John Maynard. A teoria do emprego, do juro e da moeda. 2. 

ed. São Paulo: Nova Cultura, 1985.  

(2) CASSIOLATO, José E.; LASTRES, Helena Maria M. (Eds.). Globalização & 

inovação localizada: experiências de sistemas locais no Mercosul. 

Brasília: IBICT/MCT, 1999. 799 p.  

 

2.2.1.2 Teses, dissertações e trabalhos acadêmicos originais  

SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título: subtítulo (se houver). Ano. 

Quantidade de folhas. Tipo de trabalho (tese, dissertação, monografia, trabalho 

de conclusão de curso) (grau e área de concentração) – Unidade de Ensino, 
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Instituição onde o trabalho foi apresentado, local e ano mencionado na folha de 

aprovação (se houver).  

Exemplos:  

- Com folha de aprovação  

(1) PEROTA, Maria Luiza Loures Rocha. Resgate da memória da 

Universidade Federal do Espírito Santo: a fotografia como fonte de 

pesquisa. 1995. 170 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa 

de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Espírito Santo, 

Vitória, 1995.  

- Sem folha de aprovação  

(1) BARRETO JÚNIOR, J. C.; VITALI, A. P. R. Evolução da odontologia no 

município de Vila Velha. 2006. 69 f. Monografia (Especialização em 

Auditoria em Saúde) – Centro de Pós-Graduação, Faculdades Integradas 

São Pedro, Vitória.   

 

2.2.2 Publicações avulsas consideradas como parte de uma obra 

(capítulos, fragmentos ...)  

SOBRENOME DO AUTOR DO CAPÍTULO, Prenome. Título da parte 

referenciada. In: SOBRENOME DO AUTOR DO LIVRO, Prenome. Título da 

obra: subtítulo. Local de publicação: Editora, ano. Localização da parte 

referenciada.  

Exemplo:  

(1) FRITSCH, Winston. A estratégia comercial brasileira em transformação. In: 

VELLOSO, João Paulo dos Reis; MARTINS, Luciano (Coords.). A nova 

ordem mundial em questão. Rio de Janeiro: José Olympio, 1993. p. 429-

450.  

(2) KON, Anita. Economia industrial. São Paulo: Nobel, 1994. p. 13-22, 149 e 

163.  

 

OBS.: quando o autor do capítulo ou parte for o mesmo da obra principal, 

referencia-se a parte consultada, usando uma linha subscrita para indicar o fato 

no momento de registrar as informações do livro.  
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Exemplo:  

(1) BAUMANN, Renato. O Brasil nos anos 1990: uma economia em transição. 

In: _________. Brasil: uma década em transição. Rio de Janeiro: Campus, 

1999. p. 11-53.  

 

2.2.3 Publicações em meios eletrônicos no todo ou em parte  

2.2.3.1 Documentos on-line  

SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título. Disponível em: <endereço – url>. 

Acesso em: dia, mês abreviado e ano.  

Exemplos:  

(1) KORSCHE, K. A crise do marxismo. Disponível em: 

<http://www.terravista.pt/IlhadoMel/1188/kcrise_marxismo.htm>. Acesso 

em: 12 set. 2003.  

(2) Henry Mintzberg e os papeis gerenciais. Disponível em: 

<http://www.portal-administracao.com/2014/05/henry-mintzberg-e-os-

papeis-gerenciais.html>. Acesso em: 18 mai. 2018.  

5.2.3.2 Documentos digitalizados  

SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título: subtítulo (se houver). Edição. 

Local: Editora, ano. Número de unidades físicas, indicação de som (legenda ou 

dublagem), indicação de cor, extensão. (Série, número da série). Configuração 

mínima.  

OBS.: as informações em itálico são opcionais.  

Exemplo:  

(1) FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário eletrônico Aurélio: 

com corretor ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. 1 CD-ROM.  

Ou  

(2) FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário eletrônico Aurélio: 

com corretor ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. 1 CD-ROM, 

color. Configuração mínima: PC 386 DX40, drive CD-ROM, kit multimídia.  
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2.2.4 Publicações periódicas (revistas, jornais, boletins ...)  

2.2.4.1 Periódicos considerados no todo  

TÍTULO DA PUBLICAÇÃO. Local de publicação: Editora, data de início da 

coleção e de encerramento, se houver – Periodicidade. Data da publicação. 

ISSN.  

Exemplo:  

(1) REVISTA DE ECONOMIA POLÍTICA. São Paulo: Nobel, 1981 – Trimestral. 

Jan. a mar. 2001. ISSN 0101-3157.  

 

2.2.4.2 Periódicos considerados em parte (fascículos, suplementos, números 

especiais)  

TÍTULO DA PARTE. Título do periódico, local, número do ano e/ou volume, 

número do fascículo, data. Nota indicativa do tipo de fascículo.  

Exemplo:  

(1) ESPÍRITO Santo em Exame. Exame, São Paulo, ano 31, n. 25, 3 dez. 

1997. Parte integrante da edição 650.  

Artigos em Jornais  

TÍTULO DA PARTE. Título do jornal, local da publicação, data. Nota indicativa 

da parte.  

Exemplo:  

(1) POTENCIALIDADES do ES. A Gazeta, Vitória, 1 dez. 2004. Caderno 

Especial, p. 1-16.  

 

2.2.4.3 Artigos científicos  

- Com um ou dois autores  

SOBRENOME, Prenome(s) (iniciais). Título do artigo. Título do periódico 

abreviado, nº do volume, nº do fascículo, página inicial e final do artigo e ano de 

publicação.  

Exemplo:  
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(1) LAUS, A. M.; ANSELMI, M. L. Ausência dos trabalhadores de enfermagem 

em um hospital escola. Rev. Esc. Enferm. USP, v. 42, n. 4, p. 9, 2008.  

(2) CICCONI, L; CLAYPOOL, M; STEVENS, W. Prevention of transmissible 

infections in the perioperative setting. AORN J, v. 92, n. 5, p. 519-27, 2010.  

- Com três ou mais autores  

Indica-se o primeiro, seguido de “et al” (sem vírgula)  

Exemplo:  

(1) FERO, L.J. et al. Critical thinking skills in nursing students: comparision of 

simulation-based performance with metrics. J. Adv. Nurs., v. 66, n. 10, p. 

218293, 2010.   

 

2.2.5 Eventos (congressos, simpósios, seminários ...)  

DESIGNAÇÃO, número, ano e local de realização do evento. Título da 

publicação. Local: Editora, ano.  

Exemplo:  

(1) ECONTRO NACIONAL DE ECONOMIA, 27, 1999, Belém. Anais... Belém: 

ANPEC, 1999, 655 p.  

(2) CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE BIBLIOTECONOMIA E 

DOCUMENTAÇÃO, 2, 1994, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: 

Associação dos Bibliotecários de Minas Gerais, 1994.  

 

2.2.5.1 Trabalhos apresentados em eventos  

SOBRENOME DO AUTOR DO ARTIGO, Prenome. Título: subtítulo (se houver). 

In: TÍTULO DO EVENTO, número, ano, local de realização. Título da 

Publicação. Local: Editora, ano, indicação da parte referenciada.  

Exemplo:  

(1) HAGGE, Wandyr. A arte do ladrão: reflexões sobre o ensino de metodologia 

em Economia. In: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA POLÍTICA, 2, 

1997, São Paulo. Anais... São Paulo: Sociedade Brasileira de Economia 

Política, 1997, p. 155-176.  
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2.2.6 Multimeios  

TÍTULO DO FILME. Indicação de responsabilidade. Local: Produtora, ano. 

Quantidade e tipo de suporte (duração em minutos), sistema de reprodução, 

indicação de som (legenda ou dublagem), indicação de cor, largura em 

milímetros.  

Obs.: o que está em itálico é opcional.  

Exemplo – Filme Cinematográfico:  

(1) CENTRAL do Brasil. Direção: Walter Salles. Produção: Martire de Clemont-

Tonnere e Arthur Cohn. [S.L.]: Le Studio Canal, 1998. 1 bobina 

cinematográfica.   

Exemplo – Fita de Vídeo:  

(1) JEP 1: junior english program. Produção: Centro de Linguística Aplicada do 

Instituto de Idiomas Yázigi. Porto Alegre: RBS Vídeo, 1997. 1 videocassete.  

Exemplo – DVD:  

(1) BLADE Runner. Direção: Ridley Scott. Produção Michael Deeley. 

Intérpretes: Harrison Ford; Rutger Hauer; Sean Young; Edward Ward e 

outros. Roteiro: Hampton Fancher e David Peoples. Música: Vangelis. Los 

Angeles: Warner Brothers, 1991. 1 DVD (117 min.), widescreen, color.  

 

2.2.7 Referências legislativas  

2.2.7.1 Leis, decretos, medidas provisórias e portarias  

LOCAL DA JURISDIÇÃO. Tipo, número e data do ato legislativo. Referência da 

publicação consultada (livro ou periódico ver referência própria).  

Obs.: ementa e outras informações consideradas relevantes são elementos 

complementares e não obrigatórios.  

Exemplo:  

(1) BRASIL. Decreto-lei nº 2.423, de 7 de abril de 1988. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil, Brasília, 8 abr. 1988, Seção 1, p. 6009.  

(2) BRASIL. Lei nº 9.995, de 25 de julho de 2000. Dispõe sobre as diretrizes 

para elaboração a lei orçamentária de 2001 e dá outras providências. 

Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 26 jul. 2000. 

Disponível em: <http://www.in.gov.br> Acesso em: 11 ago. 2000.  
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(3) BRASIL. Código civil. 46. ed. São Paulo: Saraiva, 1995.  

(4) ESPÍRITO SANTO. Lei nº 7.825, de 5 de julho de 2004. Vitória, 2004. 

Disponível em: <http://www.seama.es.gov.br> Acesso em: 9 dez. 2004.  

 

5.2.7.2 Acórdãos, decisões e sentenças  

LOCAL DA JURISDIÇÃO. Nome da Corte. Ementa ou acórdão. Tipo e número 

do recurso. Partes litigantes. Relator: nome. Local, data. Referência da 

publicação consultada (livro ou periódico).  

Exemplo:  

(1) BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Deferimento do pedido de extradição. 

Extradição nº 410. Estados Unidos da América e José Antônio Hernandez. 

Relator: Ministro Rafael Mayer. Brasília, 21 mar. 1984. Revista Trimestral 

de Jurisprudência, Brasília, v. 109, p. 870-879, set. 1984.  

 

2.2.7.3 Pareceres, resoluções e indicações  

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL (local de jurisdição). Especificação, número e 

data do ato. Referência da publicação consultada (livro ou periódico).  

Exemplo:  

(1) CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO (Brasil). Resolução nº 16, de 13 de 

dezembro de 1984. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 

Brasília, 13 dez. 1984. Seção 1, p. 190-191  

 

2.2.7.4 Constituição e emendas constitucionais  

PAÍS ou ESTADO. Constituição (ano de promulgação). Título. Local: Editora, 

ano.  

Exemplo:  

(1) BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 

Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988.  

(2) ESPÍRITO SANTO. Constituição (1989). Constituição do Estado do 

Espírito Santo 1989. Vitória: Assembleia Legislativa, 1989.   
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2.2.8 Trabalhos e documentos não publicados  

SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título. Ano. Nota sobre o trabalho.  

Exemplo:  

(1) SILVA, José. Planejamento estratégico. 2007. Apostila da disciplina de 

planejamento estratégico no curso de Administração de Empresas.  

 

2.2.9 Bíblia  

BÍBLIA. Língua. Título. Tradução ou versão. Edição. Local: Editora, ano.  

Obs.: quando se tratar de partes da Bíblia, deve-se incluir o título da parte antes 

da indicação do idioma e mencionar a localização da parte final da referência.  

Exemplo:  

(1) BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada. Tradução da Sociedade Bíblica do 

Brasil. 36. ed. rev. São Paulo: SBB, 1987.  

(2) BÍBLIA. N.T. João. Português. Bíblia Sagrada. Tradução da Sociedade 

Bíblica do Brasil. 36. ed. rev. São Paulo: SBB, 1987. p. 367-466.  

 

2.2.10 Programas de computador  

SOBRENOME DO AUTOR DO PROGRAMA, Prenome. Título (nome do 

programa, extensão): subtítulo (se houver). Versão. Local: Editora, ano. 

Quantidade e descrição do meio de disponibilidade. Linguagem. Configuração 

mínima do equipamento necessário para a leitura do aplicativo, plataforma.  

Obs.: os elementos em itálico são opcionais.  

Exemplo:  

(1) GUIMARÃES, Rachel Cristina Mello. ISA.EXE: sistema de gerenciamento 

para seleção e aquisição de material bibliográfico. Vitória: UFES, Biblioteca 

Central, 1999. 1 CD-ROM.  

 


