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RESUMO 

A profissao contabil sempre foi influenciada por fatores sociais, economicos e politicos. O 

crescimento economico e o desenvolvimento das atividades empresariais estao redefinindo 

o papel do contador, que agora participa diretamente das estrategias de gestao das 

organizagoes. A evolugao tecnologica propiciou uma revolugao nos meios de comunicacao. 

A informagao, cada vez dinamica, tornou-se mais acessivel para todos. As empresas se 

modernizaram e expandiram seus negocios, elevando o numero de suas operacoes. Todos 

esses avancos proporcionaram novas perspectivas para a profissao contabil, no entanto, os 

orgaos da administragao tributaria no Brasil, no intuito de possuir o controle sobre as 

transagoes dos contribuintes, elevavam o numero de obrigagoes acessorias, criando 

entraves para o crescimento economico e dificultando o trabalho do contador. Observando 

esse fato, o Governo instituiu o Sistema Publico de Escrituragao Digital (SPED), que veio 

modernizar a fiscalizagao e permitir a integragao entre as esferas do Governo, que agora se 

utilizam de urn unico banco de dados compartilhado. As atribuigoes do profissional de 

contabilidade, apos a implantagao do SPED, novamente serao redefinidas, causando 

impactos para a profissao. Neste sentido, o presente estudo tern o objetivo de identificar os 

impactos gerados para a profissao contabil a partir da percepgao dos contadores do 

municipio de Sousa - PB. A Metodologia empregada no presente estudo foi uma pesquisa 

de campo que se utilizou de urn questionario, o qual foi direcionado aos profissionais de 

contabilidade de Sousa - PB, que possui urn universo de 120 profissionais habilitados, 

inscritos no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), mas que se limitou a uma amostra 

de 13 profissionais, integrantes da Uniao dos Contadores Sousense (UNICONTS). Os dados 

coletados foram tabulados utilizando o programa MS Excel 2007. A pesquisa faz uma 

abordagem teorica sobre a profissao contabil, evidencia a importancia da qualificagao no 

exercicio da fungao, discorre sobre as mudangas advindas a partir das inovagoes 

tecnologicas, conceitua e expoe o SPED, com seus subprojetos, e as mudangas do fisco no 

Brasil. Ao termino da pesquisa, verificou-se que, embora a maioria dos profissionais 

consultados afirmem, de modo positivo, as vantagens que o SPED trouxe, ainda ha muita 

falta de conhecimento por parte dos profissionais. A pesquisa atingir seus objetivos, a 

medida que conseguiu identificar os impactos para a profissao contabil de acordo com a 

percepgao dos contadores de Sousa - PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Palavras-chave: Profissao contabil. Sistema Publico de Escrituragao Digital. SPED. 



ABSTRACT 

The accounting profession has always been influenced by social, economic and political. 

Economic growth and development of business activities are redefining the role of the 

accountant who now participate directly in the management strategies of organizations. 

Technological developments led to a revolution in the media. The information, ever dynamic, 

has become more accessible for everyone. The companies have modernized and expanded 

their businesses, bringing the number of operations. All these advances have provided new 

perspectives for the accounting profession, however, the bodies of tax administration in 

Brazil, in order to have control over the transactions of taxpayers, raising the number of 

ancillary obligations, creating barriers to economic growth and hindering the working the 

counter. Noting this fact, the Government introduced the Public System of Digital (SPED), 

which has modernized the supervision and enable integration between spheres of 

government, which now use a single shared database. The duties of the professional 

accounting after the implementation of SPED, will be reset again, impacting the profession. 

In this sense, this study aims to identify the impacts to the accounting profession from the 

perception of accountants in the city of Sousa - PB. The methodology employed in this study 

was a field study which used a questionnaire, which was targeted at professional accounting 

Sousa - PB, which has a population of 120 skilled professionals, enrolled in the Regional 

Accounting Council (CRC) but merely a sample of 13 professionals, members of the Union of 

Accountants Sousense (UNICONTS). The collected data were tabulated using the MS Excel 

2007. The research makes a theoretical approach to the accounting profession, highlights 

the importance of qualifications on the job, talks about the changes resulting from 

technological innovations, defines and exposes the SPED with its projects, and changes to 

the tax authorities in Brazil. At the end of the study, it was found that, although most of the 

professionals assert, positively, that the advantages brought SPED, there is still a great lack 

of knowledge among professionals. The research has achieved its objectives, as they 

managed to identify the impacts to the accounting profession in accordance with the 

perception of counters Sousa - PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Keywords: Account ing profession. Public System of Digital. SPED 
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1 INTRODUgAO 

1.1 Contextualizagao e Problema da Pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As intensas alteragoes nos mercados globais, influenciadas pelo avango tecnologico e pela 

revolugao do conhecimento, permitiram que as empresas ampliassem seus negocios e 

expandissem seus mercados. Urn novo tratamento para as informagoes comegou a fazer 

parte das estrategias de gestao das empresas, o que implicou para uma serie de mudangas 

na contabilidade. 

A implantagao do Sistema Publico de Escrituragao Digital (SPED) no Brasil muda a relagao 

contribuinte - Governo, pois consiste na modernizagao do fisco, objetivando intensificar a 

fiscalizagao atraves da integragao e da racionalizagao das informagoes dos contribuintes em 

todo o pais. 

O profissional de contabilidade deve estar preparado e atento para esse novo cenario de 

mudangas. A implantagao do SPED em todo o Brasil e mais urn desafio para os 

profissionais de contabilidade, pois somente aqueles que se dedicam em urn 

aperfeigoamento continuado dos estudos serao capazes de acompanhar essas gradativas 

mudangas. 

O SPED redefine o papel dos contadores prevendo alteragoes no modo de agir destes, pois 

destaca sua maior participagao na prestagao das informagoes das empresas, passando a 

ser co-responsaveis pela validade do conteudo dos dados. 

As discussoes acerca da implantagao do SPED em palestras, seminarios, forum e revistas 

especializadas tern levantado alguns questionamentos que implicam para a sobrevivencia 

no mercado de alguns contadores, pois dizem respeito aos impactos causados pos-

implantagao do SPED no Brasil. 

Neste sentido, este trabalho pretende investigar quais os impactos da Implantagao do 

Sistema Publico de Escrituragao Digital (SPED) na profissao contabil a partir da percepgao 

dos contadores da cidade de Sousa - PB? 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar os impactos da implantagao do Sistema Publico de Escrituragao Digital (SPED) na 

profissao contabil a partir da percepgao dos contadores da cidade de Sousa - PB. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

• Tragar o perfil dos profissionais de contabilidade de Sousa - PB; 

• Verificar o nivel de conhecimento desses profissionais a respeito do SPED; 

• Apontar, na percepgao dos contadores, as mudangas para a profissao contabil a 

partir da implantagao do SPED; 

• Mostrar, na percepgao dos contadores, as vantagens ou as desvantagens do SPED 

no exercicio da profissao contabil. 



11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Justificativa 

Adotar novos procedimentos, principalmente na area de gestao e sempre urn desafio para 

as empresas. Quando essas mudangas deixam de ser facultativas e passam a ser 

obrigatorias e com prazos definidos, o desafio torna-se ainda maior (BORGES, 2008). 

Cientes da complexidade de nosso sistema tributario, os processos internos das empresas 

devem ser revistos antecipadamente, nao bastando que os mesmos sejam integrados, 

produzindo informagoes confiaveis, devendo ser coerentes quanto aos seus dados, algo que 

transcende os limites das empresas. 

A empresa que nao se adequar as regras do SPED podera incorrer em multas, assim como 

podera ter o seu funcionamento prejudicado, acarretando prejuizos para a empresa e 

afetando direta e indiretamente a cadeia produtiva da qual ela esta inserida. 

Dessa forma, o profissional contabil deve estar preparado para orientar os gestores no uso 

dos procedimentos necessarios inclusive no manejo das novas tecnologias empregadas 

como exemplo da assinatura digital em formato de certificado digital. 

Percebe-se, no entanto, que o SPED preve maior responsabilidade aos contadores e 

conhecimento previo sobre os efeitos da implantagao do SPED e algo fundamental para a 

manutengao e sobrevivencia do profissional no mercado de trabalho. 

O SPED e urn assunto recente que precisa ainda ser bastante explorado e diz respeito aos 

profissionais de contabilidade. Abordar os impactos da implantagao do SPED como tema e 

extremamente util no aspecto da melhoria da qualidade do atendimento dos servigos 

prestados pelos contadores. 

A cidade de Sousa - PB foi escolhida como local de coleta de dados para a realizagao do 

presente estudo devido o fato da mesma ser uma cidade polo no alto sertao da Paraiba, em 

termos de economia e cultura. A cidade dispoe de duas faculdades de ciencias contabeis e 

uma relagao de 120 profissionais inscritos do Conselho Regional de Contabilidade. 

A Uniao dos Contabilistas Sousense (UNICONTS), foi escolhida para responder os 

questionarios devido o fato da mesma reunir treze profissionais conceituados na cidade de 

Sousa - PB, e por questoes de acessibilidade, os membros da UNICONTS, foram 

escolhidos para responder aos questionarios aplicados no presente estudo. 
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1.4 Procedimentos Metodologicos 

Os metodos e tecnicas selecionados para a elaboracao do presente estudo foram aqueles 

que direcionaram os problemas apresentados a uma solucao adequada e conduziram a 

investigacao aos seus objetivos propostos, pois, segundo Silva (2008, pag.53), a escolha da 

metodologia oscila de acordo com os objetivos tracados da pesquisa e o problema que se 

encontra sendo investigado. 

A presente investigacao se utilizou do metodo dedutivo, para descrever os efeitos pos-

implantacao do Sistema Publico de Escrituragao Digital, deduzindo questoes gerais e 

pertinentes a partir de informagoes coletadas por particulares pois, segundo Silva (2008, 

apud Pacheco, p.41) esse tipo de investigagao, os interesses estao mais voltados para o 

conteudo do que para os procedimentos, razao pela qual a metodologia e determinada pela 

problematica em estudo, a generalizagao pela particularizagao, a relagao causal e linear 

pela relagao contextual e complexa, os resultados inquestionaveis pelos resultados 

questionaveis, e a observagao sistematica pela observagao experiencial ou participante. 

Beuren et al (2006, p.79) destaca que as pesquisas na area contabil podem ser agrupadas 

em tres categorias: pesquisa quanto aos objetivos, que contempla a pesquisa exploratoria, 

descritiva e explicativa; pesquisa quanto aos procedimentos, que aborda o estudo de caso, 

o levantamento, a pesquisa bibliografica, documental, participante e experimental; e a 

pesquisa quanto a abordagem do problema, que compreende a pesquisa qualitativa e 

quantitativa. 

1.4.1 Pesquisa quanto aos objetivos 

Quanto aos objetivos a pesquisa e considerada como exploratoria, pois nao dispensou 

esforgos a fim de encontrar fontes capazes de esclarecer o assunto, haja vista ser o tema 

abordado urn assunto recente, tendo muito a ser explorado, para Beuren et al (2006, p. 80), 

"a caracterizagao do estudo como pesquisa exploratoria ocorre quando ha pouco 

conhecimento sobre a tematica a ser abordada." 

A pesquisa e considerada ainda como descritiva, pois visa observar e descrever os fatos 

coletados, pois, conforme Beuren et al (2006, p. 81) este tipo de pesquisa "preocupa-se em 

observar os fatos, registra-los, analisa-los, classifica-los e interpreta-los, e o pesquisador 

nao interfere neles". 



13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.2 Pesquisa quanto aos procedimentos 

A pesquisa e classificada como bibliografica haja vista que a obtencao dos dados foi 

realizada por meio de fontes consideradas comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fontes secundarias, como livros, revistas e 

artigos cientificos. Para Silva (2008, pag. 54) "A pesquisa bibliografica explica e discutem 

urn tema ou problema com base em referencias teoricas ja publicadas em livros, revistas, 

periodicos, artigos cientificos etc." 

A metodologia aplicada neste estudo foi uma pesquisa de campo que utilizou como 

instrumento de pesquisa urn questionario contendo questoes acerca dos impactos da 

implantagao do SPED a partir da percepgao dos contadores de Sousa/PB. 

1.4.3 Pesquisa quanto a abordagem do problema 

A pesquisa e considerada como quantitativa, pois se utilizou da coleta de dados para analise 

das informagoes adquiridas. Segundo Souza, Fialho e Otani, (2007, p. 39), "significa traduzir 

em numeros opinioes e informagoes para classifica-las e analisa-las". 

1.4.5 Universo e Amostra 

O local da pesquisa foi a cidade de Sousa, que possui urn universo de 120 profissionais 

habilitados, inscritos no Conselho Regional de Contabilidade (CRC/PB), sendo que a 

pesquisa se limitou a uma amostra de 13 profissionais, membros da Uniao dos Contabilista 

Sousense (UNICONTS), associagao coordenada pelo SEBRAE na cidade de Sousa/PB. A 

amostragem utilizada na pesquisa e a do tipo nao probabilistico por acessibilidade. 

1.4.6 Instrumento de Coleta de Dados 

Para a coleta dos dados foi utilizado urn questionario composto por 14 questoes objetivas e 

discursivas, 13 de unica escolha e 1 de multipla escolha, direcionados aos profissionais de 

contabilidade de Sousa - PB, membros de UNICONTS. O questionario, o qual se encontra 

no apendice, foi elaborado com questoes que respondessem aos objetivos propostos pela 

pesquisa. Os questionarios foram aplicados de 1 a 6 de novembro de 2010. 

1.4.7 Analise dos Dados 

Os dados para analise foram todos tabulados e organizados em planilhas do programa MS 

Excel 2007, que tambem serviu para criagao dos graficos da pesquisa. Em seguida, os 

dados foram todos transferidos para o programa MS Word 2007, a fim de serem 

apresentados neste trabalho. 
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2 FUNDAMENTAQAO T E O R I C A 

2.1 A Contabilidade 

A Contabilidade e uma ciencia que esta intimamente ligada a propria historia das 

civilizagoes, em todas as epocas encontramos indicios de sua existencia, mas somente a 

partir da expansao comercial das organizagoes foi que a profissao contabil ganhou espago. 

A contabilidade surgiu a partir da necessidade do homem em controlar suas riquezas e 

evoluiu a medida que a economia e as atividades empresariais se desenvolveram. De 

acordo com (MACIEL, 2009) ate o seculo XVI o principal objetivo da Contabilidade era 

produzir informagoes para o proprietario da empresa, que geralmente tinha urn unico dono. 

Nao existiam padroes uniformes para a Demonstragao das Contas que eram mantidas em 

sigilo pelo proprietario, nao sendo comum haver uma distingao entre suas contas e as da 

empresa. 

Atualmente, segundo (Franco, 1997, pag. 21) a contabilidade e conceitua como: 

E a ciencia que estuda os fenomenos ocorridos no patrimonio das entidades 
mediante o registro, a classificagao a demonstragao expositiva, a analise e a 
interpretagao desses fatos. Com o fim de oferecer informagoes e 
orientagoes necessarias tomada de decisoes sobre a composigao do 
patrimonio, suas variagoes e o resultado economico decorrente da questao 
da riqueza patrimonial. 

Desse modo, a contabilidade se preocupa com os fenomenos que influenciam o patrimonio 

das empresas, gerando informagoes que sirvam para a tomada de decisao. 

Segundo a NBC T1 (2006) a Contabilidade na sua condigao de ciencia social, cujo objetivo e 

o patrimonio, busca por meio de apreensao, de quantificagao, de classificagao, do registro, 

da eventual sumarizagao, da demonstragao, da analise e relato das mutagoes sofridas pelo 

patrimonio observando a geragao das informagoes quantitativas e qualitativas, expressa 

seja em termos fisicos e monetarios. 

2.2 Profissao Contabil 

A profissao e qualquer ocupagao, remunerada ou nao, que se utiliza do meio trabalho para 

atender determinados fins, prestando relevante papel social, cujo profissional e aquele que 

teve educagao e possui habilidades para exerce-lo. Segundo Nalini (2008, p. 288) 

"Conceitua-se profissao como uma atividade pessoal, desenvolvida de maneira estavel e 

honrada, ao servigo dos outros e a beneficio proprio, de conformidade com a propria 

vocagao e em atengao a dignidade da pessoa humana" 
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A Profissao contabil e uma atividade pessoal remunerada de grande responsabilidade, haja 

vista que qualquer empresa necessita dos servigos dela advindos, enquanto que profissional 

contabil figura como pessoa idonea, de boa conduta moral e de grande respaldo na 

sociedade. O papel do contador e de fundamental importancia para o crescimento 

economico e financeiro das organizagoes. 

O Decreto-Lei n° 9.295, de 27 de maio de 1946 regulamenta a profissao contabil, cria o 

Conselho Federal de Contabilidade e define as atribuigoes do Profissional Contabil, o qual e 

composto por duas categorias: Contador e Tecnico de Contabilidade. 

Para exercer a fungao, o profissional contabil devera atender aos requisitos Lei 12.249, de 

11 de junho de 2010, que alterou o Decreto-Lei n. 0 9.295 que dispoe em seu artigo 12 °: 

Os profissionais a que se refere este Decreto-Lei somente poderao exercer 
a profissao apos a regular conclusao do curso de Bacharelado em Ciencias 
Contabeis, reconhecido pelo Ministerio da Educagao, aprovagao em Exame 
de Suficiencia e registro no Conselho Regional de Contabilidade a que 
estiverem sujeito 

Dessa forma, com a nova redagao dada pela Lei 12.249/2010 somente poderao ter o seu 

registro e a sua carteira profissional os profissionais que possuirem curso superior em 

Bacharelado em Ciencias Contabeis e que se submeterem a exame de suficiencia. 

Para exercer a atividade o profissional contabil precisa observar medidas como: conhecer os 

Principios e as Normas Contabeis, obter conhecimento da carga tributaria do pais atuante, 

analisar a atividade executada pela empresa, observar as mudangas globais que interferem 

na atividade e desta forma gerar informagoes uteis de acordo com seus usuarios. (LISBOA, 

2007). 

Examina-se que a profissao contabil e legalmente regulamentada e que dispoe de Principios 

e Normas Contabeis, logo, o profissional, no exercicio de sua fungao, deve atentar aos 

dispositivos nela previstos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 Atribuigoes do Profissional Contabil 

Visando adequar as Resolugoes existentes as necessidades de urn mercado de trabalho 

cada vez mais dinamico o Conselho Federal de Contabilidade langou a Resolugao CFC N° 

560/83 que dispoe sobre as prerrogativas profissionais de que trata o artigo 25 do Decreto-

lei n° 9.295, de 27 de maio de 1946. 

A Resolugao CFC N° 560/83 dispoe em seu paragrafo 2.°: 
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Art. 2.° 0 contabilista pode exercer as suas atividades na condigao de 
profissional liberal ou autonomo, de empregado regido pela CLT, de servidor 
publico, de militar, de s6cio de qualquer tipo de sociedade, de diretor ou de 
conselheiro de quaisquer entidades, ou, em qualquer outra situacao juridica 
definida pela legislagao, exercendo qualquer tipo de fungao. Essas fungoes 
poderao ser as de analista, assessor, assistente, auditor, interno e externo, 
conselheiro, consultor, controlador de arrecadagao,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA controller, educador, 
escritor ou articulista tecnico, escriturador contabil ou fiscal, executor 
subordinado, fiscal de tributos, legislador, organizador, perito, pesquisador, 
planejador, professor ou conferencista, redator, revisor. 

(MACIEL, 2009) afirma que alem da propria gestao contabil de empresas, entidades 

publicas e nao-governamentais, o profissional pode se especializar em diversas areas, 

expondo as principais como sendo: 

• Pericia Contabil: e de competencia exclusiva de Contador, devidamente registrado 

em CRC, a atividade de Pericia Contabil, tanto a judicial, como a extrajudicial e a 

arbitral. O profissional precisa demonstrar capacidade para pesquisar, examinar, 

analisar, sintetizar e fundamentar a prova no laudo pericial e no parecer pericial 

contabil. As normas que disciplinam a atividade do perito contabil sao as Normas 

Tecnicas da Pericia Contabil - NBC T 13 e as Normas Profissionais de Perito 

Contabil - NBC P 2. Cada vez mais as sentengas judiciais e arbitrais buscam estar 

pautadas em laudos tecnicos de peritos contabeis, ja que estes propiciam o rigor de 

investigagao, a independencia e a confiabilidade de calculos e opinioes sobre 

controversias como apuragao de haveres, lucros cessantes, impugnagoes fiscais e 

avaliagao de Patrimonio Liquido. 

• Auditoria: O profissional com formagao academica em Ciencias Contabeis, 

devidamente inscrito no CRC, podera auditar e emitir o parecer de diversas 

entidades, verificando a veracidade das informagoes contabeis, detectando erros ou 

fraudes. Existe o Auditor Independente, que e o profissional que nao e empregado 

da empresa em que se esta realizando o trabalho de Auditoria e existe o Auditor 

Interno, que e o profissional que e empregado (ou dependente economico) da 

empresa em que faz o exame da Contabilidade, e existe tambem o Auditor Fiscal, 

que e urn funcionario publico, nao necessariamente Contador e cujo objetivo e a 

fiscalizagao de tributos. 

• Fiscal: a fiscalizagao de contribuintes ou de contas de entes publicos e uma 

atividade complexa e extremamente tecnica, com certeza o contabilista e o 

profissional mais adequado para realizar este trabalho, ja que possui urn amplo leque 
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de conhecimentos especificos (como dominio simultaneo das normas contabeis, 

fiscais, trabalhistas, previdenciarias, societarias e administrativas). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gestao de Empresas: esta nao e uma atividade restrita a administradores, ja que os 

contabilistas sao conhecedores profundos de financas, custos e fluxo de caixa, e tern 

colocado suas capacidades a frente de grandes empreendimentos. 

Gestao Publica: esta area e muito carente de profissionais idoneos e tecnicamente 

a altura de urn grande pais como o Brasil, pode ser incrivelmente melhorada com a 

utilizacao das capacidades profissionais e criativas dos Contabilistas. 

Atuarial: parte da estatistica ligada a problemas relacionados com a teoria e o 

calculo de seguros. Na terminologia tecnico-comercial, ATUARIO designa o 

Contabilista especializado na Contabilidade e na Tecnica dos Seguros 

(previdenciarios, patrimoniais e riscos complexos). 

Consultoria: ha Contabilistas que adquirem experiencias especificas em 

determinados ramos de atividades (como planejamento tributario), e podem oferecer 

aos 3 setores da sociedade (iniciativa privada, Governos e ONG's) urn leque de 

solugoes para as complexas questoes sociais, orgamentarias e de mercado a que 

tais entidades se defrontam no dia a dia. 

Ensino: universidades e centros de atualizagao profissional necessitam de otimos 

professores, com profundos conhecimentos contabeis, para formagao de novos 

profissionais e aprimoramento de outros, em dezenas de disciplinas como, por 

exemplo, Contabilidade Rural, Contabilidade de Custos ou Orgamento Publico. 

Pesquisa: urn pesquisador contabil pode estabelecer-se como urn escritor de tempo 

integral, e deixando urn nobre legado de pesquisas e conhecimentos para muitas 

geragoes; 

Controller: e urn profissional ligado a alta administragao da empresa, funcionando 

como urn "filtro" que sintetiza, analisa e compila as informagoes, repassando-as no 

tempo certo para as pessoas certas da organizagao. Alem de analisar e interpretar 

as informagoes contabeis, o Controller deve transformar essas informagoes em 

objetivos de eficiencia e eficacia dentro das empresas, usando a administragao para 

direcionar a empresa a alcangar tais objetivos e metas. O Controller pode atuar nas 

areas de Contabilidade Geral, Contabilidade de Custos, Controle Patrimonial, 

Orgamento e Auditoria Interna. 
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Nota-se que, os efeitos da globalizagao proporcionou uma maior diversificagao do papel do 

profissional de contabilidade que pode atuar em varias frentes profissionais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.2 O Perfil do Novo Profissional Contabil 

O papel a ser desempenhado pelos profissionais da area contabil, ja nao tern carater 

apenas tecnico. O perfil do novo Contador e de urn individuo envolvido no processo e 

participante nas tomadas de decisoes (MACIEL, 2009, pag. 24). 

Ainda segundo (MACIEL, 2009, pag. 24), o mercado de trabalho vem passando por 

significativas alteragoes, pois na "Era do Conhecimento" a fase tecnica vem perdendo 

espago para a fase onde as habilidades intelectuais do profissional sao fatores 

fundamentals. As exigencias de uma sociedade mais competitiva e globalizada 

desencadearam uma pressao pela profissionalizagao e educagao continuada, exigindo que 

o profissional contabil seja qualificado e com capacidade de aprender sempre, estando 

sempre atualizado para oferecer os melhores servigos. 

Nesses termos, percebe-se que o profissional contabil deixou de ser urn mero guarda-livros 

e passou a influenciar diretamente na gestao das empresas, auxiliando na tomada de 

decisao. 

A formagao do profissional de contabilidade atual deve ser diferente daquela exigida pela 

contabilidade formal, necessitando de bons conhecimentos matematicos e estatisticos, 

pesquisa e tecnicas de planejamento. 

Preocupado com essa nova realidade o Conselho Federal de Contabilidade - CFC, com o 

objetivo de qualificar e atualizar os profissionais de contabilidade, esta desenvolvendo alguns 

programas que segundo (BEZERRA, 2009) sao: 

• Educagao Continuada: e assegurado aos auditores independentes aprimoramento 

das tecnicas e conhecimentos atuais, baseado na devida resolugao CFC n°. 

1.146/08. 

• Exame de Qualificagao Tecnica: e usado para qualificar contadores que desejam 

atuar como auditores independentes no mercado mobiliario, instituigoes financeiras. 

• Rede Contabilizando o Sucesso: este programa ocorreu com a parceria do CFC e 

Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas - Sebrae Nacional, que 

busca atualizar o profissional contabil a uma visao empresarial de marketing, 

ferramentas de gestao com o desenvolvimento da sua empresa e do cliente. No 

Estado da Paraiba ja participaram deste programa 1021 contabilistas. 
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• Apoio a eventos nacionais: O CFC apoia os Conselhos Regionais de Contabilidade 

- CRCs na realizagao de eventos com cursos, palestras, convengoes que agreguem 

valor ao profissional 

2.3 A Informagao na Contabilidade 

Segundo a NBC T1(2006) as informagoes geradas pela contabilidade devem propiciar aos 

usuarios base segura as suas decisoes, compreensao na qual se encontra a entidade, seu 

desempenho, sua evolugao, riscos e oportunidades que oferece. 

Ainda de acordo com a NBC T1(2006) a informagao contabil pode ser expressa das 

seguintes formas por meio das Demonstragoes Contabeis, escrituragao ou registros 

permanentes e sistematicos, documentos livros, planilhas, listagens, notas explicativas, 

mapas, pareceres, laudos, diagnosticos, prognosticos, descrigoes criticas ou quaisquer 

outros meios utilizados no exercicio da profissao ou fora prevista na legislagao. 

Os usuarios podem ser pessoas fisicas ou juridicas com interesses na entidade onde os 

mesmo utilizam essas informagoes contabeis para fins proprios, permanentes ou 

transitorios. Os mesmos podem ser elencados da seguinte forma desde os integrantes do 

mercado de capitals, investidores, presentes ou potenciais, fornecedores e demais credores, 

clientes, financiadores de qualquer natureza, autoridades governamentais de diversos 

niveis, meios de comunicagao, entidades que atuam em nome dos outros como associagoes 

e sindicatos, empregados, controladores, acionistas ou socios, administradores da propria 

Entidade, alem do publico em geral 

2.4 Tecnologia de Informagao 

A Tecnologia de Informagao, dentro da perspectiva de tecnologia, e uma area relativamente 

recente, que surgiu no Brasil na decada de 70 passando a ganhar espago na decada de 80 

atraves das Escolas de Administragao do Brasil. 

O termo Tecnologia de Informagao serve para se referenciar ao conjunto de recursos 

tecnologicos capazes de fornecer informagao. Durante essas duas decadas outras 

denominagoes, tais como Sistemas de Informagao (SI), e Tecnologia da Informagao e 

Comunicagao (TIC) tambem foram utilizados para se referenciar a influencia dos recursos 

da informatica na sociedade. 

A utilizagao desses novos recursos comegou a ganhar diferentes aspectos, sendo hoje 

fundamental no ambito empresarial na gestao de negocios. Atualmente, a pratica do uso das 
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novas tecnologias de informagao esta intimamente ligada a rotina das organizagoes e da 

vida das pessoas, sendo dificil imaginar o mundo real sem a presenga delas. 

Para (ALBERTIM et al, 2005), a tecnologia da Informagao (Tl) tern sido considerado como 

urn dos componentes mais importantes do ambiente empresarial atual, sendo que as 

organizagoes brasileiras tern utilizado ampla e intensamente esta tecnologia tanto em nivel 

estrategico como operacional. 

De acordo com (APDA, 2009), o ambiente empresarial esta mudando continuamente, 

tornando-se mais complexo, menos previsivel e, cada vez mais, dependente de informagao 

e de toda a infra-estrutura tecnologica que permite o gerenciamento de uma enorme 

quantidade de dados. A tecnologia esta gerando grandes transformagoes, que estao 

ocorrendo a nossa volta de forma agil e sutil. A convergencia desta infra-estrutura 

tecnologica com as telecomunicagoes, que aniquilou as distancias, esta determinando urn 

novo perfil de produtos,servigos e principalmente de profissionais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 Inteligencia Artificial 

De acordo com (LEITAO pag. 20), Inteligencia artificial e considerada uma subclasse da 

ciencia da computagao que introduz uma percepgao da inteligencia como urn fenomeno 

informatico, onde as interpretagoes cognitivas da mente humana podem ser modeladas em 

sistemas de computadores. 

O aperfeigoamento na elaboragao de softwares capazes de cruzar dados e gerar 

informagoes relevantes para as empresas sao uma preocupagao constantes dos gestores 

que necessitam de informagoes ageis e precisas para tomada de decisao. 

Os softwares de Inteligencia Artificial mais utilizados hoje nos negocios para suas aplicagoes 

de Contabilidade sao os softwares de Sistemas Especialistas.Os Sistemas Especialistas sao 

programas de software que utilizam fatos, conhecimento e tecnicas de raciocinio para 

resolver problemas que tipicamente exigem habilidades especiais humanas. (MORAIS 2003, 

p. 4). 

2.6 Inteligencia Fiscal 

Em 2009 foi instituido atraves do Protocolo ICMS n.° 66, de 03 de julho de 2009 o Sistema 

de Inteligencia Fiscal (SIF): 

Clausula primeira. Fica instituido o Sistema de Inteligencia Fiscal - SIF - , 
integrado pelas Unidades de Inteligencia Fiscal - UnlF - dos Estados, 
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signatarios do presente protocolo, e orientado pela Doutrina de Inteligencia 
Fiscal - DIF - definida no Anexo Unico deste protocolo. 

§ 1° O SIF e o conjunto harmonico e integrado de UnlF, baseado na mutua 
colaboracao, com vistas a cooperacao tecnica e ao intercambio de 
informagoes, no interesse das atividades de Inteligencia Fiscal. 

De acordo com o Protocolo ICMS n.° 66, a atividade de Inteligencia Fiscal e definida como o 

exercicio sistematico de acoes especializadas, visando a obtencao, analise, difusao 

tempestiva e salvaguarda de dados e conhecimentos, com as seguintes Finalidades: 

a) assessorar as autoridades fazendarias, nos respectivos niveis e areas de atribuicao, no 

planejamento, na execucao e no acompanhamento das acoes da fiscalizagao, bem como no 

aperfeigoamento da legislagao tributaria e das politicas internas de seguranga; 

b) detectar e combater a fraude fiscal estruturada; 

c) subsidiar os orgaos responsaveis pela persecugao penal no combate aos crimes contra a 

ordem tributaria, de lavagem de dinheiro e de outros correlatos. 

DUARTE (2009, pag. 31), afirma que o SPED e urn projeto de inclusao da inteligencia fiscal 

brasileira na Era do Conhecimento. Em outras palavras, as autoridades fiscais, em todos os 

niveis estao usando a tecnologia da informagao para fornecimento de informagoes com 

velocidade e precisao, capacitando seus profissionais para analisarem tais informagoes em 

busca de indicios de fraude ou sonegagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7 Sistema Tributario Brasileiro 

O Sistema tributario brasileiro e o mais complexo do mundo. Temos hoje 62 tributos, entre 

imposto, taxas e contribuigoes. O Brasil e o pais que mais possui normas tributarias. 

Existem mais de 3.200 normas que dificultam o acompanhamento de tais medidas legais por 

parte das industrias e das pessoas. Desde a promulgagao da Constituigao Federal, em 

outubro de 1988, ate o momento os Executivos federal, estadual e municipal editaram juntos 

milhares de normas (Muller, 2009, pag. 21). 

De acordo com (Muller, 2009, pag. 21), toda essa complexidade dificulta o trabalho dos 

contribuintes, que, algumas vezes, nao conhecem bem quais sao os tributos devidos e como 

acontece a aplicagao desses tributos, ou seja, qual e o seu fato gerador, qual a base de 

calculo, qual aliquota incide sobre essa base, e dificulta tambem o trabalho de fiscalizagao 

do Governo. 
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2.8 A Escrituragao Contabil e Fiscal 

A escrituragao e o registro dos fenomenos patrimoniais, obedecendo aos principios e 

normas contabeis consagrados pela doutrina e pela tecnica, feito em ordem cronologica, o 

que da a Contabilidade caracteristica de verdadeira historia do patrimonio (MACIEL, 2009, 

pag. 28). 

De acordo com (MACIEL, 2009, pag. 34) a Escrituragao e uma tecnica contabil que consiste 

em registrar nos livros proprios, como por exemplo, Livro Diario, Livro Razao, Livro Caixa, 

dentre outros, todos os acontecimentos que ocorrem na empresa e que provocam 

modificagoes no Patrimonio. Quanto mais completos e transparentes forem os registros da 

Contabilidade, mais eficientes serao as analises e posteriores tomadas de decisoes. 

2.9 Sistema Publico de Escrituragao Digital (SPED) 

2.9.1 Origem e Evolucao 

A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios possuem autonomia politica, 

administrativa e financeira, cujas atribuigoes, competencias e respectivas limitagoes estao 

dispostas na Constituigao Federal. Desse modo, cada urn desses entes, com a finalidade de 

fiscalizar a atividade dos contribuintes, pode estabelecer obrigagoes acessorias que achar 

mais conveniente, o que gera uma diversidade de rotinas de trabalho e muita burocracia, 

tornando o custo para o cumprimento de obrigagoes tributarias muito alto (CLETO; 

OLIVEIRA, 2010). 

Em 2000, ainda no Governo Fernando Henrique Cardoso, foram dados os primeiros passos, 

atraves da edigao da Lei 9.989/00 (Piano Plurianual) que enfatizava o Programa de 

modernizagao das Administragoes Tributarias e Aduaneiras (YOUNG, 2009). 

A integragao e o compartilhamento de informagoes tern o objetivo de racionalizar e 

modernizar a administragao tributaria brasileira, reduzindo custos e entraves burocraticos, 

facilitando o cumprimento das obrigagoes tributarias e o pagamento de impostos e 

contribuigoes, alem de fornecer o controle e a fiscalizagao por meio de intercambio de 

informagoes entre as administragoes tributarias (BRASIL, 2010). 

Em 2003 a Emenda Constitucional n.° 42/2003 introduziu o inciso XXII ao art. 37 da 

Constituigao Federal, determinando as administragoes tributarias da Uniao, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municipios que atuem de forma integrada, inclusive com o 

compartilhamento de cadastros e de informagoes fiscais (RFB, 2010). 
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Art.37. A administragao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
Uni3o, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos 
principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiencia e, tambem, ao seguinte: 

XXII - as administragoes tributarias da Uniao, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municipios, atividades essenciais ao funcionamento do 
Estado, exercidas por servidores de carreiras especificas, terao recursos 
prioritarios para realizagao de suas atividades e atuarao de forma integrada, 
inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informagoes fiscais, na 
forma da lei ou convenio. 

Em 2004 foi realizado o I ENAT - Encontro Nacional de Administradores Tributarios, onde 

reuniu as autoridades das administragoes tributarias federals, estaduais, do Distrito Federal 

e dos municipios de capitals. De acordo com (OLIVEIRA, 2010), o encontro teve como 

objetivo buscar solugoes conjuntas das tres esferas de Governo que promovessem: 

• maior integragao administrativa, padronizagao e melhor qualidade das informagoes; 

• racionalizagao de custos e da carga de trabalho operacional no atendimento; 

• maior eficacia da fiscalizagao; 

• maior possibilidade de realizagao de agoes fiscais coordenadas e integradas; 

• maior possibilidade de intercambio de informagoes fiscais entre as diversas esferas 

governamentais; 

• cruzamento de dados em larga escala com dados padronizados e uniformizagao de 

procedimentos. 

Nesse primeiro encontro do ENAT foram aprovados dois protocolos de cooperagao tecnica 

nas areas de cadastramento (Projeto de Cadastro Sincronizado) e da Nota Fiscal Eletronica 

(SEFAZ-SP, 2010). 

No segundo semestre de 2005, ocorreu o II ENAT - Encontro Nacional de Administradores 

Tributarios, que contou com a participagao dos Secretarios de Fazenda dos Estados e do 

Distrito Federal, o Secretario da Receita Federal e os representantes das Secretarias de 

Finangas dos municipios das Capitals onde no encontro assinaram o Protocolo ENAT 

02/2005, objetivando o desenvolvimento do Sistema Publico de Escrituragao Digital, o 

SPED, que deveria atender aos interesses das Administragoes Tributarias VIANNA (2009). 

Alguns dos pressupostos estabelecidos atraves do Protocolo de Cooperagao ENAT n° 

2/2005 foram os seguintes: 

• bases de dados compartilhadas entre as Administragoes Tributarias; 

• reciprocidade na aceitagao da legislagao de cada ente signatario, relativa aos livros 

contabeis e fiscais; 



24 

• validade juridica dos livros contabeis e fiscais em meio digital, dispensando a 

emissao e guarda de documentos e livros em papel; 

• eliminagao da redundancia de informagoes atraves da padronizagao e racionalizagao 

das obrigagoes acessorias. 

No ambito da Receita Federal, o SPED faz parte do Projeto de Modernizagao da 

Administragao Tributaria Aduaneira (PMATA) que consiste na implantagao de novos 

processos apoiados por sistemas de informagao integrados, tecnologia da informagao e 

infra-estrutura logistica adequados (RFB, 2010). 

Segundo o site da Receita Federal, das medidas anunciadas pelo Governo Federal, em 22 

de Janeiro de 2007, para o Programa de Aceleragao do Crescimento 2007-2010 (PAC) -

programa de desenvolvimento que tern por objetivo promover a aceleragao do crescimento 

economico no pais, o aumento de emprego e a melhoria das condigoes de vida da 

populagao brasileira - consta, no topico referente ao Aperfeigoamento do Sistema Tributario, 

a implantagao do Sistema Publico da Escrituragao Digital (SPED) e da Nota Fiscal 

Eletronica (NF-e) no prazo de dois anos. 

Na mesma linha de agoes constantes do PAC que se destinam a remover obstaculos 

administrativos e burocraticos ao crescimento economico, pretende-se que o SPED possa 

proporcionar melhor ambiente de negocios para o Pais e a redugao do "custo Brasil", 

promovendo a modernizagao dos processos de integragao entre a administragao publica e 

as empresas em geral, ao contrario do pragmatismo pela busca de resultados, muito comum 

nos projetos que tern como finalidade apenas o incremento da arrecadagao (RFB, 2010). 

Depois disso, uma serie de leis, portarias e convenios vem sendo editados pelas 

administragoes federais e estaduais, visando suportar as alteragoes para que o SPED passe 

a vigorar efetivamente. 

2.9.2 Consolidacao 

O SPED foi entao oficializado e instituido atraves do Decreto Lei 6.022/07, o qual faz parte 

do Programa de Aceleragao do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-2010) e 

constitui-se em urn dos grandes avangos na informatizagao da relagao entre fisco e 

contribuintes (AFBRAS, 2009). 

A partir de entao, iniciou-se uma serie de preparativos para bom o funcionamento do SPED 

que mobilizou todos os organismos envolvidos. O Governo Federal fez a liberagao do 

orgamento para que os Estados se modernizem e se preparem para a nova realidade, 
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chegando a cifra de cerca de 127 milhoes de reais para o desenvolvimento do projeto, cujo 

embriao foi a implantacao da nota fiscal eletronica (PADUAN, 2008). 

A Nota Fiscal Eletronica (NFe), urn dos subprojetos do SPED, foi a etapa inicial de 

implantagao do projeto que serviu para avaliar o nivel de preparagao das empresas, alem de 

fornecer uma dimensao do alcance que o Fisco teria sobre as operagoes das empresas. 

Espera-se que o SPED possa capturar informagoes como dos produtos vendidos, seus 

pregos, seus compradores, e de praticamente todas as transagoes comerciais das 

empresas, que ficarao armazenadas num banco de dados que sera utilizado pela Receita e 

pelas 27 secretarias estaduais da Fazenda. 

Alem da NFe, o SPED contara com duas outras grandes fontes de informagao, a 

Escrituragao Contabil Digital (ECD) e a Escrituragao Fiscal Digital (EFD), subprojetos do 

SPED. As empresas terao de enviar pela internet seus dados contabeis (todos os 

pagamentos e recebimentos realizados, o que inclui vendas, compras e salarios de 

funcionarios, entre outros) e fiscais (todos os registros de notas fiscais que geraram debitos 

e creditos de tributos). Ambas as tarefas ja sao exigidas das empresas, mas so que em 

papel. 

A primeira atitude concreta foi a aquisigao de urn supercomputador no valor de US$ 100 

milhoes pela Receita, o qual foi instalado, em setembro de 2006, no SERPRO (empresa de 

processamento de dados do governo federal), em Sao Paulo. O supercomputador chega a 

pesar quase uma tonelada e foi batizado de T-Rex (tiranossauro rex), em alusao a urn dos 

dinossauros mais ferozes e carnivoros. Aliado ao T-Rex surgiu o software "Harpia", urn 

sistema de inteligencia artificial desenvolvido em parceria com a Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp) e com o Instituto Tecnologico da Aeronautica (ITA) (FERNANDES, 

2006). 

Duarte (2009, pag. 29), afirma que o objetivo do sistema Harpia e verificar o perfil de cada 

urn dos contribuintes ao longo dos anos, de maneira a acompanhar qualquer variagao 

substancial nas suas transagoes, bem como permitir o cruzamento das informagoes obtidas 

com cartoes de credito, dados bancarios, operagoes entre empresas, Imposto de Renda, 

operagoes imobiliarias e outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.9.3 Definigao 

O Decreto n.° 6.022/2007 em seu art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2° conceitua o SPED como sendo e instrumento que 

unifica as atividades de recepgao, validagao, armazenamento e autenticagao de livros e 
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documentos que integram a escrituragao comercial e fiscal dos empresarios e das 

sociedades empresarias, mediante fluxo unico, computadorizado, de informagoes. 

Para a Receita Federal, o SPED consiste na modernizagao da sistematica atual do 

cumprimento das obrigagoes acessorias, transmitidas pelos contribuintes as administragoes 

tributarias e aos orgaos fiscalizadores, utilizando-se da certificagao digital para fins de 

assinatura dos documentos eletronicos, garantindo assim a validade juridica dos mesmos 

apenas na sua forma digital. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.9.4 Composigao 

De acordo com a (Young, 2009, pag. 15), o SPED e composto por tres grandes subprojetos: 

Escrituragao Contabil Digital (ECD), Escrituragao Fiscal Digital (EFD) e a Nota Fiscal 

Eletronica (NF-e) Ambiente Nacional, sendo que alem desses, o SPED tambem e composto 

pela Nota Fiscal de Servigos Eletronica (NFS-e); pelo Conhecimento de Transporte 

Eletronico (CT-e); pelo Controle Fiscal e Contabil de Transigao (FCONT); pelo Livro de 

Apuragao do Lucro Real Eletronico (E-Lalur) e pela Central de Balangos Brasileira ainda em 

fase inicial de desenvolvimento, que ira procurar reunir demonstratives contabeis e, uma 

serie de informagoes economico-financeiros publicas das empresas envolvidas no projeto. 

2.9.5 A Metodologia 

A nova sistematica introduzida pelo SPED se baseia no Governo eletronico, adotado por 

varios paises, entre eles, Espanha, Chile e Mexico. 

Com o SPED, todo o intercambio de informagoes serao realizados de maneira digital, e para 

que nao incorra das informagoes ficarem vulneraveis a possiveis ataques virtuais, o 

Governo, em 2001, atraves da medida provisoria n.° 2200-2/2001, instituiu a Infra-Estrutura 

de Chaves Publicas - ICP-Brasil que preve a garantia da "autenticidade, integridade e a 

validade juridica de documentos em forma eletronica, das aplicagoes de suporte e das 

aplicagoes habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realizagao de 

transagoes eletronicas seguras". 
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Figura 1 - Macroprocesso do SPED zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fonte: http://www.andima.com.br/andima/arqs/apresentacao-20070329_sped-
1.pdf 

Dessa forma, os livros e documentos abrangidos pelo S P E D serao assinados digitalmente 

de acordo com as Normas da ICP-Brasil pelo contribuinte, por seu representante legal ou 

por quern a legislacao indicar (VIANNA, 2009). 

O ICP-Brasil consiste num conjunto de tecnicas, praticas e procedimentos, a ser 

implementado pelas organizagoes governamentais e privadas brasileiras com o objetivo de 

garantir a autenticidade, a integridade e a validade juridica de documentos em forma 

eletronica, das aplicagoes de suporte e das aplicagoes habilitadas que utilizem certificados 

digitals, bem como a realizagao de transagoes eletronicas seguras. 

Vianna (2009), afirma que a assinatura digital, alem de obrigatoria, se faz necessaria para 

conferir validade juridica as informagoes e documentos enviados ao S P E D e ressalta ainda 

que essa nova sistematica nao visa desobrigar o empresario e a sociedade empresaria de 

manter sob sua guarda e responsabilidade os livros e documentos na forma e prazos 

previstos na legislacao aplicavel 

2.9.6 Objetivos 

Em termos gerais, de acordo com (OLIVEIRA, pag. 17), o S P E D tern como objetivo: 

http://www.andima.com.br/andima/arqs/apresentacao-20070329_sped-
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• Promover a integracao dos fiscos, mediante a padronizacao e compartilhamento das 

informagoes contabeis e fiscais, respeitadas as restrigoes legais. 

• Racionalizar e uniformizar as obrigagoes acessorias para os contribuintes, com o 

estabelecimento de transmissao unica de distintas obrigagoes acessorias de 

diferentes orgaos fiscalizadores. 

• Tornar mais celere a identificagao de ilicitos tributarios, com a melhoria do controle 

dos processos, a rapidez no acesso as informagoes e a fiscalizagao mais efetiva das 

operagoes com o cruzamento de dados e auditoria eletronica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.9.7 Beneficios 

De acordo com o site da Receita Federal do Brasil, o projeto preve os seguintes beneficios: 

• Redugao de custos com a dispensa de emissao e armazenamento de documentos 

em papel; 

• Eliminagao do papel; 

• Redugao de custos com a racionalizagao e simplificagao das obrigagoes acessorias; 

• Uniformizagao das informagoes que o contribuinte presta as diversas unidades 

federadas; 

• Redugao do envolvimento involuntario em praticas fraudulentas; 

• Redugao do tempo despendido com a presenga de auditores fiscais nas instalagoes 

do contribuinte; 

• Simplificagao e agilizagao dos procedimentos sujeitos ao controle da administragao 

tributaria (comercio exterior, regimes especiais e transito entre unidades da 

federagao); 

• Fortalecimento do controle e da fiscalizagao por meio de intercambio de informagoes 

entre as administragoes tributarias; 

• Rapidez no acesso as informagoes; 

• Aumento da produtividade do auditor atraves da eliminagao dos passos para coleta 

dos arquivos; 

• Possibilidade de troca de informagoes entre os proprios contribuintes a partir de urn 

leiaute padrao; 

• Redugao de custos administrativos; 

• Melhoria da qualidade da informagao; 

• Possibilidade de cruzamento entre os dados contabeis e os fiscais; 

• Disponibilidade de copias autenticas e validas da escrituragao para usos distintos e 

concomitantes; 

• Redugao do "Custo Brasil; 



29 

• Aperfeigoamento do combate a sonegacao; 

• Preservagao do meio ambiente pela redugao do consumo de papel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.9.8 Orgaos Fiscalizadores 

O art. 4.° do Decreto 6.022 preve que o acesso as informagoes armazenadas no SPED 

devera ser compartilhado com seus usuarios, no limite de suas respectivas competencias e 

sem prejuizo da observancia da legislagao referente aos sigilos comercial, fiscal e bancario. 

Para Young, (2009, p. 20) o sigilo necessario fica garantido ja que os usuarios nao terao 

acesso irrestrito as informagoes transmitidas, que serao disponibilizadas no limite da 

competencia de cada orgao. O acesso tambem sera possivel aos empresarios e as 

sociedades empresarias em relagao as informagoes por ele transmitidas ao Sistema. O 

empresario ou a sociedade empresaria tern como saber quais os orgaos que estao 

acessando as suas informagoes, ja que o projeto preve que ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA login de cada acesso efetuado 

fique registrado para conhecimento das partes interessadas. 

Sao membros do SPED, de acordo com o site da Receita Federal do Brasil: 

• Associagao Brasileira das Secretarias de Finangas das Capitais - ABRASF 

• Banco Central do Brasil - BACEN 

• Comissao de Valores Mobiliarios - CVM 

• Departamento Nacional de Registro de Comercio - DNRC 

• Encontro Nacional dos Coordenadores e Administradores Tributarios Estaduais -

ENCAT 

• Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB 

• Secretarias de Fazenda, Finangas, Receita ou Tributagao dos Estados e do Distrito 

Federal 

• Superintendencia da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA 

• Superintendencia de Seguros Privados - SUSEP 

2.9.9 Entidades envolvidas 

Segundo (OLIVEIRA, pag. 15), e considerado urn avango o fato de o Governo ter aberto a 

possibilidade de participagao de entidades, orgaos e empresas na preparagao desse 

projeto, pois modifica a relagao fisco x contribuinte, no sentido da participagao e discussao 

conjunta dos rumos da fiscalizagao . Essa construgao coletiva teve a participagao de: 

• Agenda Nacional de Transportes Terrestres - ANTT 
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• Associacao Brasileira das Companhias Abertas - ABRASCA 

• Associacao Brasileira das Empresas de Cartoes de Credito e Servigo - ABECS 

• Associacao Brasileira de Bancos - ABBC 

• Associagao Nacional das Instituicoes do Mercado Financeiro - ANDIMA 

• Associagao Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores - ANFAVEA 

• Conselho Federal de Contabilidade - CFC 

• Federagao Brasileira de Bancos - FEBRABAN 

• Federagao Nacional das Empresas de Servigos Contabeis e das Empresas de 

Assessoramento, Pericias, Informagoes e Pesquisas - FENACON 

• Federagao Nacional das Empresas de Servigos Tecnicos de Informatica e Similares -

FENAINFO 

• Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.9.10 Empresas Piloto 

O Governo firmou protocolos de cooperagao com 27 empresas do setor privado, 

participantes do projeto-piloto. Os trabalhos realizados conjuntamente, fisco-empresas, 

possibilita urn melhor planejamento e identificagao de solugoes antecipadas no cumprimento 

das obrigagoes acessorias, em face as exigencias a serem requeridas pelas administragoes 

tributarias. Faz com que a efetiva participagao dos contribuintes na definigao dos meios de 

atendimento as obrigagoes tributarias acessorias exigidas pela legislagao tributaria contribua 

para aprimorar esses mecanismos e confira a esses instrumentos maior grau de 

legitimidade social. Estabelece urn novo tipo de relacionamento, baseado na transparencia 

mutua, com reflexos positivos para toda a sociedade (MELO, 2008). 

• Ambev 

• Banco do Brasil S.A. 

• Brasilveiculos Companhia de Seguros 

• Caixa Economica Federal 

• Cervejarias Kaiser Brasil S.A. - FEMSA 

• Cia. Ultragaz S.A. 

• Disal - Administradora de Consorcios Ltda - Grupo Assobrav 

• Eurofarma Laboratories Ltda. 

• FIAT Automoveis S.A. 

• Ford Motor Company Brasil Ltda. 

• General Motors do Brasil Ltda. 

• Gerdau Agos Longos S.A. 

• Petroleo Brasileiro S.A. 
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• Pirelli Pneus S.A. 

• Redecard S.A. 

• Robert Bosch 

• Sadia S.A. 

• Serpro - Servigo Federal de Processamento de Dados 

• Siemens Vdo Automotive Ltda. 

• Souza Cruz S.A. 

• Telefonica - Telecomunicagoes de Sao Paulo S.A. 

• Tokio Marine Seguradora 

• Toyota do Brasil Ltda. 

• Usiminas - Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. 

• VarigLog - Varig Logistica S.A. 

• Volkswagen do Brasil Ltda. 

• Wickbold & Nosso Pao Industrias Alimenticias Ltda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.10 Nota Fiscal Eletronica (NFe) 

2.10.1 Conceito 

Segundo (Azevedo, 2009, pag. 83), a Nota Fiscal Eletronica (NF-e) e urn documento de 

existencia exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com intuito de 

documentar uma operagao de circulagao de mercadoria ou prestagao de servigo, ocorrida 

entre as partes, cuja validade juridica e garantida pela assinatura digital do emitente e 

recepgao, pelo fisco, antes da ocorrencia do fato gerador. 

Nota-se que com a NFe nao sera mais obrigado a utilizagao de papel especial para a 

emissao de notas fiscais, pois toda a documentagao fiscal passara a residir nos sistemas de 

informagao. 

2.10.2 Objetivos do Projeto 

O objetivo principal do projeto Nota Fiscal Eletronica e a implantagao de urn modelo nacional 

de documento fiscal eletronico, que substitua a sistematica atual do documento fiscal em 

papel, com validade juridica para todos os fins, simplificando as obrigagoes acessorias dos 

contribuintes, ao mesmo tempo que permite urn controle em tempo real das operagoes 

comerciais pelo Fisco (Muller, 2009, pag. 27). 

O documento digital passara a ter validade juridica e as operagoes comerciais serao 

simplificadas pela agilidade que os sistemas de informagoes proporcionam. 
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2.10.3 Caracteristicas da Nota Fiscal Eletronica 

De acordo com o site da Receita a Nota Fiscal Eletronica proposta possuira as seguintes 

caracteristicas: 

• Documento digital, que atende aos padroes definidos na MP 2.200/01, no formato 

XML (Extended Markup Language); 

• Garantia de autoria, integridade e irrefutabilidade, certificadas atraves de assinatura 

digital do emitente, definido pela Infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileiras (ICP 

Brasil); 

• O arquivo da NF-e devera seguir o leiaute de campos definido em legislacao 

especifica; 

• A NF-e devera conter urn "codigo numerico", obtido por meio de algoritmo fornecido 

pela administragao tributaria, que compora a "chave de aceso" de identificagao da 

NF-e, juntamente com o CNPJ do emitente e numero da NF-e; 

• A NF-e, para poder ser valida, devera ser enviada eletronicamente e autorizada pelo 

fisco, da circunscrigao do contribuinte emissor, antes de seu envio ao destinatario e 

antes da saida da mercadoria do estabelecimento; 

• A transmissao da NF-e sera efetivada, viazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Internet, por meio de protocolo de 

seguranga ou criptografia; 

• A NF-e transmitida para a SEFAZ nao pode mais ser alterada, permitindo-se apenas, 

dentro de certas condigoes, seu cancelamento; 

• As NF-e deverao ser emitidas em ordem consecutiva crescente e sem intervalos a 

partir do 1° numero sequencial, sendo vedado a duplicidade ou re-aproveitamento 

dos numeros inutilizados ou cancelados; 

• A criterio das administragoes tributarias, a NF-e podera ter o seu recebimento 

confirmado pelo destinatario. 

2.10.4 O Modelo Operacional 

De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gerara urn arquivo eletronico 

contendo as informagoes fiscais da operagao comercial, o qual devera ser assinado 

digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este 

arquivo eletronico, que corresponded a NF-e, sera entao transmitido pela Internet para a 

Secretaria da Fazenda de jurisdigao do contribuinte que fara uma pre-validagao do arquivo e 

devolvera urn protocolo de recebimento (Autorizagao de Uso), sem o qual nao podera haver 

o transito da mercadoria (RFB, Projeto Conceitual, 2010). 
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A NF-e tambem sera transmitida para a Receita Federal, que sera repositorio nacional de 

todas as NF-e emitidas (Ambiente Nacional) e, no caso de operagao interestadual, para a 

Secretaria de Fazenda de destino da operagao e Suframa, no caso de mercadorias 

destinadas as areas incentivadas (RFB, Projeto Conceitual, 2010). 

As Secretarias de Fazenda e a RFB (Ambiente Nacional), disponibilizarao consulta, atraves 

Internet, para o destinatario e outros legitimos interessados, que detenham a chave de 

acesso do documento eletronico. 

Para acompanhar o transito da mercadoria sera impressa uma representagao grafica 

simplificada da Nota Fiscal Eletronica, intitulado Documento Auxiliar da Nota Fiscal 

Eletronica (DANFE), em papel comum, em unica via, que contera impressa, em destaque, a 

chave de acesso para consulta da NF-e na Internet e urn codigo de barras bi-dimensional 

que facilitara a captura e a confirmagao de informagoes da NF-e pelas unidades fiscais 

(RFB, Projeto Conceitual, 2010). 

O DANFE nao e uma nota fiscal, nem substitui uma nota fiscal, servindo apenas como 

instrumento auxiliar para consulta da NF-e, pois contem a chave de acesso da NF-e, que 

permite ao detentor desse documento confirmar a efetiva existencia da NF-e atraves do 

Ambiente Nacional (RFB) ou site da SEFAZ na Internet (RFB, Projeto Conceitual, 2010). 

O contribuinte destinatario, nao emissor de NF-e, podera escriturar os dados contidos no 

DANFE para a escrituragao da NF-e, sendo que sua validade ficara vinculada a efetiva 

existencia da NF-e nos arquivos das administragoes tributarias envolvidas no processo, 

comprovada atraves da emissao da Autorizagao de Uso (RFB, Projeto Conceitual, 2010). 

O contribuinte emitente da NF-e, realizara a escrituragao a partir das NF-e emitidas e 

recebidas. 
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Vendedor Comprador zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 2 - Modelo Operacional da Nota Fiscal Eletronica 

Fonte: 
http://www. nfe.fazenda.gov. br/portal/docs/Projeto^ 

2.10.5 Beneficios Esperados 

De acordo com Receita Federal do Brasil, o projeto NFe possibilitara os seguintes beneficios 

e vantagens as partes envolvidas na atividade comercial (comprador e vendedor), ao Fisco 

e tambem para a sociedade como urn todo. 

> Beneficios para o Contribuinte Vendedor (Emissor da NF-e) 

• Redugao de custos de impressao; 

• Redugao de custos de aquisicao de papel; 

• Redugao de custos de envio do documento fiscal; 

• Redugao de custos de armazenagem de documentos fiscais; 

• Simplificagao de obrigagoes acessorias, como dispensa de AIDF; 

http://www
http://nfe.fazenda.gov


35 

• Redugao de tempo de parada de caminhoes em Postos Fiscais de Fronteira; 

• Incentivo a uso de relacionamentos eletronicos com clientes (B2B). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> Beneficios para o Contribuinte Comprador (Receptor da NF-e) 

• Eliminagao de digitacao de notas fiscais na recepgao de mercadorias; 

• Planejamento de logistica de entrega pela recepgao antecipada da informagao da 

NF-e; 

• Redugao de erros de escrituragao devido a erros de digitagao de notas fiscais; 

• Incentivo a uso de relacionamentos eletronicos com fornecedores (B2B). 

> Beneficios para a Sociedade 

• Redugao do consumo de papel, com impacto positovo para o meio ambiente; 

• Incentivo ao comercio eletronico e ao uso de novas tecnologias; 

• Padronizagao dos relacionamentos eletronicos entre empresas; 

• Surgimento de oportunidades de negocios e empregos na prestagao de servigos 

ligados a Nota Fiscal Eletronica. 

> Beneficios para as Administragoes Tributarias 

• Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal; 

• Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando urn melhor intercambio e 

compartilhamento de informagoes entre os fiscos; 

• Redugao de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas pela 

fiscalizagao de mercadorias em transito; 

• Diminuigao da sonegagao e aumento da arrecadagao; 

• Suporte aos projetos de escrituragao eletronica contabil e fiscal da Secretaria da 

Receita Federal e demais Secretarias de Fazendas Estaduais. 

2.11 S P E D Fiscal (EFD) 

2.11.1 Conceito 

A Escrituragao Fiscal Digital (EFD) e parte integrante do projeto SPED e foi instituido 

atraves do Convenio ICMS n° 143, de 15 de dezembro de 2006 que dispoe em sua clausula 

primeira "Fica instituida a Escrituragao Fiscal Digital - EFD, em arquivo digital, que se 

constitui em urn conjunto de escrituragao de documentos fiscais e de outras informagoes de 

interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal bem como 
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no registro de apuragao de impostos referentes as operagoes e prestagoes praticadas pelo 

contribuinte." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.11.2 Disposigoes Gerais 

A Escrituragao Fiscal Digital e de uso obrigatorio para os contribuintes do Imposto sobre 

Operagoes Relativas a Circulagao de Mercadorias e sobre Prestagoes de Servigos de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicagao - ICMS ou do Imposto sobre 

Produtos Industrializados - IPI. (Convenio ICMS n° 143/2006). 

O Ato COTEPE/ICMS n° 09, de 18 de abril de 2008, e suas atualizagoes, definiram os 

documentos fiscais, as especificagoes tecnicas do leiaute do arquivo digital da EFD, que 

contem informagoes fiscais e contabeis, bem como quaisquer outras informagoes que 

venham a repercutir na apuragao, pagamento ou cobranga de tributos de competencia dos 

entes conveniados. 

2.11.3 Apresentagao do arquivo E C F 

O arquivo digital deve ser submetido a urn programa validador, fornecido pelo SPED -

Sistema Publico de Escrituragao Digital - por meio dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA download, o qual verifica a 

consistencia das informagoes prestadas no arquivo. Apos essas verificagoes, o arquivo 

digital e assinado por meio de certificado digital, tipo A1 ou A3, emitido por autoridade 

certificadora credenciada pela infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil e 

transmitido (RFB.Guia Pratico EFD, 2010). 

As regras de negocio ou de validagao, ora implementadas, podem ser alteradas a qualquer 

tempo, visto que tern por finalidade unica e exclusivamente verificar as consistencias das 

informagoes prestadas pelos contribuintes. Ainda que determinados registros e/ou campos 

nao contenham regras especificas de validagao de conteudo ou de obrigatoriedade, esta 

ausencia nao dispensa, em nenhuma hipotese, a nao apresentagao de dados existentes nos 

documentos e/ou de informagao solicitada pelos fiscos. Caso exista qualquer informagao, o 

contribuinte esta obrigado a presta-la. A omissao de informagoes podera acarretar 

penalidades e a obrigatoriedade de reapresentagao do arquivo integral, de acordo com as 

regras estabelecidas pela Administragao Tributaria Estadual (RFB,Guia Pratico EFD, 2010). 

2.11.4 Livros abrangidos 

A clausula 7 a do Convenio ICMS n° 143/2006 dispoe que a EFD substitui a escrituragao e 

impressao dos seguintes livros: 
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• Registro de Entradas; 

• Registro de Saidas; 

• Registro de Inventario; 

• Registro de Apuragao do IPI; 

• Registro de Apuragao do ICMS. 

Estabelece ainda o referido Convenio que o contribuinte deve manter todos os documentos 

fiscais que deram origem a escrituragao, na forma e prazos estabelecidos para a guarda de 

documentos fiscais na legislagao tributaria, observados os requisitos de autenticidade e 

seguranga nela previstos (RFB,Guia Pratico EFD, 2010) 

Vianna (2009), afirma que a substituigao desses livros pela EFD nao significa que os 

mesmos serao escriturados de forma digital. A EFD consiste em urn conjunto de 

informagoes e contemplara o que atualmente consta dos livros fiscais, ou seja, estes livros 

serao suprimidos pela Escrituragao Fiscal Digital. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.11.5 Periodicidade das informagoes 

Os arquivos da EFD tern periodicidade mensal e devem apresentar informagoes relativas a 

urn mes civil ou fragao, ainda que as apuragoes dos impostos (ICMS e IPI) sejam efetuadas 

em periodos inferiores a urn mes, segundo a legislagao de cada imposto (RFB,Guia Pratico 

EFD, 2010). 

Portanto a data inicial constante do registro 0000 deve ser sempre o primeiro dia do mes ou 

outro, se for inicio das atividades, ou de qualquer outro evento que altere a forma e periodo 

de escrituragao fiscal do estabelecimento. A data final constante do mesmo registro deve ser 

o ultimo dia do mesmo mes informado na data inicial ou a data de encerramento das 

atividades ou de qualquer outro fato determinante para paralisagao das atividades daquele 

estabelecimento. 

2.11.6 Assinatura com certificado digital 

Poderao assinar a EFD, com certificados digitals do tipo A1 ou A3: 

• o e-PJ ou e-CNPJ que contenha a mesma base do CNPJ (8 primeiros caracteres) do 

estabelecimento; 

• o e-PF ou e-CPF do representante legal da empresa no cadastro CNPJ; 

• a pessoa juridica ou a pessoa fisica com procuragao eletronica cadastrada no site da 

RFB, por estabelecimento. 
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2.11.7 A Guarda das informacoes 

O arquivo digital da EFD sera gerado pelo contribuinte de acordo com as especificagoes do 

leiaute definido em Ato COTEPE e contera a totalidade das informagoes economico-fiscais e 

contabeis correspondentes ao periodo compreendido entre o primeiro e o ultimo dia do mes 

civil, inclusive. 

Considera-se totalidade das informagoes: 

• as relativas as entradas e saidas de mercadorias bem como aos servigos prestados e 

tornados, incluindo a descrigao dos itens de mercadorias, produtos e servigos. 

• as relativas a quantidade, descrigao e valores de mercadorias, materias-primas, 

produtos intermediaries, materiais de embalagem, produtos manufaturados e 

produtos em fabricagao, em posse ou pertencentes ao estabelecimento do 

contribuinte declarante, ou fora do estabelecimento e em poder de terceiros e de 

terceiros de posse do informante; 

• qualquer informagao que repercuta no inventario fisico e contabil, na apuragao, no 

pagamento ou na cobranga de tributos de competencia dos entes conveniados ou 

outras de interesse das administragoes tributarias. 

2.11.8 Dos blocos e registros da EFD 

BLOCOS: Entre o registro inicial (registro 0000) e o registro final (9999), o arquivo digital e 

constituido de blocos, cada qual com urn registro de abertura, com registros de dados e com 

urn registro de encerramento, referindo-se cada urn deles a urn agrupamento de 

documentos e de outras informagoes economico-fiscais. A apresentagao de todos os blocos, 

na sequencia, conforme Tabela Blocos abaixo (item 2.5.1 do Ato COTEPE/ICMS n° 09, de 

18 de abril de 2008), e obrigatoria, sendo que o registro de abertura do bloco indicara se 

havera ou nao informagao. 

Blocos de registros: 

0 - Abertura, Identificagao e Referencias 

C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI) 

D - Documentos Fiscais II - Servigos (ICMS) 

E - Apuragao do ICMS e do IPI 

G* - Controle do Credito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP - modelos "C" e "D" 

H - Inventario Fisico 

1 - Outras Informagoes 
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9 - Controle e Encerramento do Arquivo Digital 

*Bloco G incluido para vigorar a partir do periodo de apuracao de Janeiro de 2011. 

Figura 3 - Modelo Operacional da Escrituragao Fiscal Digital zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fonte: http://www.andima.com.br/andima/arqs/apresentacao-20070329_sped-1.pdf 

http://www.andima.com.br/andima/arqs/apresentacao-20070329_sped-1.pdf
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2.12 S P E D Contabil (ECD) 

E a substituigao da escrituragao em papel pela Escrituragao Contabil Digital (ECD), tambem 

chamada de SPED-Contabil. Trata-se da obrigagao de transmitir em versao digital os 

seguintes livros: I - livro Diario e seus auxiliares, se houver; II - livro Razao e seus auxiliares, 

se houver; III - livro Balancetes Diarios, Balangos e fichas de langamento comprobatorias 

dos assentamentos neles transcritos. 

Segundo a Instrugao Normativa RFB n° 787 de 19 de novembro de 2007, estao obrigadas a 

adotar a ECD em relagao aos fatos contabeis ocorridos a partir de 1° de Janeiro de 2008, as 

sociedades empresarias sujeitas a acompanhamento economico-tributario diferenciado, nos 

termos da Portaria RFB n° 11.211, de 7 de novembro de 2007 e sujeitas a tributagao do 

Imposto de Renda com base no Lucro Real; em relagao aos fatos contabeis desde 1° de 

Janeiro de 2009, as demais sociedades empresarias sujeitas a tributagao do Imposto de 

Renda com base no Lucro Real. (RFB, Instrugao Normativa n° 926). 

As sociedades simples e as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo 

Simples Nacional estao dispensadas desta obrigagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I n t e r n e t  
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R e q u e -

r imento 

. Val idar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "1 . A s s i n a r .z• 
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Figura 4 - Modelo Operacional da Escrituragao Contabil Digital 
Fonte: http://www.andima.com.br/andima/arqs/apresentacao-20070329_sped-1.pdf 

http://www.andima.com.br/andima/arqs/apresentacao-20070329_sped-1.pdf
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3 A N A L I S E D O S R E S U L T A D O S 

Este topico evidencia, de acordo com a metodologia aplicada, os resultados obtidos a partir 

da aplicacao de urn questionario direcionado aos profissionais de contabilidade de Sousa -

PB, integrantes da associacao: Uniao dos Contadores Sousense (UNICONTS), tendo por 

objetivo descrever os impactos da implantacao do S P E D segundo a percepgao dos referidos 

profissionais. 

Foram formuladas questoes que analisaram o perfil do profissional contabil, o seu grau de 

conhecimento sobre o SPED, as mudangas acarretadas para a profissao a partir da 

implantagao do S P E D e as vantagens ou desvantagens que o projeto proporcionou. 

Esses aspectos foram expostos e evidenciados atraves de graficos e tabelas com o intuito 

de serem avaliados quanto ao seu grau de importancia para a profissao contabil de uma 

forma geral. 

Os questionarios foram respondidos pelos treze membros associados da Uniao dos 

Contadores Sousense (UNICONTS), portanto a pesquisa contempla todo o sua amostra. 

15,38% • Masculino 

& Feminino 

84,62% 

1. Genero? 

Grafico 1 - Genero dos participantes da pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

O grafico 1 demonstra o resultado obtido a primeira indagagao relacionada ao genero dos 

participantes. Analisando o grafico, observa-se uma maior representatividade de 

participantes do sexo feminino, haja vista que 84,62% dos participantes responderam ser do 

sexo feminino, enquanto que apenas 15,38% responderam pertencer ao sexo masculino. 

Verifica-se uma maioria quase que absoluta de respondentes mulheres, o que destaca a 

grande participagao da mulher na profissao contabil e sua influencia para o resultado dos 

dados. 
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• 18 a 25 anos 

• 26 a 35 anos 

• 36 a 45 anos 

• 46 a 55 anos 

• de 56 anos acima 

• nao informou 

2. Faixa Etaria? 

Grafico 2 - Faixa Etaria dos participantes da pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

O grafico 2 expoe os dados obtidos a pergunta relacionada a faixa etaria dos participantes 

Observa-se, atraves do grafico, que 8,33% dos participantes responderam possuir entre 18 

e 25 anos, 25% entre 26 a 35 anos, 33,33% entre 36 a 45 anos e 33,33% dos participantes 

disseram possuir entre 46 a 55 anos de idade. Percebe-se atraves do grafico que a 

pesquisa contou com a participagao de pessoas de varias faixa etaria, desde os mais jovens 

ate os mais maduros, sendo de grande valia para os objetivos propostos pela pesquisa. 

33,33% 

• curso tecnico 

B curso superior 

• pos-graduagao 

• nao informou 

3.Grau de Instrugao? 

Grafico 3 - Grau de Instrugao dos participantes da pesquisa. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

O grafico 3 evidencia o resultado da pergunta sobre o grau de instrugao dos participantes. O 

resultado obtido aponta que 53,85% dos participantes possuem curso superior e 46,15% 

possuem curso tecnico, nao havendo resposta para os demais. Observa-se atraves do 

grafico que os respondentes sao apenas tecnicos em contabilidade e graduados em 

bacharel de ciencias contabeis, requisites basicos para a profissao, nao dispondo de outras 

qualificagoes. O Grau de instrugao e urn requisito fundamental no aspecto do perfil do 

profissional contabil vez que as mudangas para a Era do Conhecimento exigem do 

profissional certa qualificagao e somente as pessoas capacitadas conseguirao acompanhar 
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tais mudangas. Percebe-se, no entanto, que as pessoas questionadas sao profissionais 

envolvidos diretamente no servigo contabil. 

15,38% 23,08% 

7,69% 

23,08% 

7,69% 

23,08% 

• ate 5 anos 

H 6 a 10 anos 

• 11 a 15 anos 

• 16 a 20 anos 

B 21 a 25 anos 

• acima de 25 anos 

• nao informou 

4. Quanto tempo atua na profissao? 

Grafico 4 - Tempo de atuacao dos participantes da pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

O grafico 4 apresenta o resultado obtido a questao relacionada ao tempo de atuacao do 

participante na profissao. Observando o grafico, verifica-se que 23,08% responderam 

possuir ate cinco anos de atividade na profissao, 7,69% entre 6 a 10 anos, 23,08% entre 11 

a 15 anos, 23,08% entre 16 a 20 anos, 7,69% entre 21 a 25 anos e 15,38% acima de 25 

anos de atividade na profissao. Analisando os dados obtidos, percebe-se que os 

questionarios aplicados foram respondidos por profissionais desde os iniciantes ate os mais 

experientes, sendo o objeto de estudo avaliado por pessoas de variado grau de maturidade 

na profissao. 

7 59% 

8,46% 

61,53% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

•auditor •consultor • perito • professor 

5. Outras a r e a s de a tuacao? 

80% 90% 100% 

]nao informou Boutra 

Grafico 5 - Outras areas de atuacao dos participantes da pesquisa. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 
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O grafico 5 demonstra os dados obtidos a partir da indagacao que busca saber quais outras 

areas de atuacao dos participantes. Dos participantes envolvidos na pesquisa 61,53% 

responderam tambem desempenhar a atividade de consultor, 7,69% disseram ser perito e 

38,46% dos participantes nao informaram. Analisando o grafico, percebe-se que a grande 

maioria dos envolvidos na pesquisa exerce tambem a atividade de consultor, baixo indice de 

participantes exerce tambem a atividade de perito e ninguem exerce a atividade de 

professor ou auditor. Os dados obtidos reforcam o que foi dito, inferindo que os profissionais 

da pesquisa estao envolvidos diretamente com a profissao, sendo, as vezes, os principais 

executores dos servigos operacionais. 

• nenhum 

asim, apenas um 

• sim, doisou mais 

6.Voce participou de cursos, palestras, seminarios, f6 runs, 

workshops ou congresses sobre o SPED nos ultimos 2 anos? 

Grafico 6 - Atualizacao dos profissionais de contabeis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

O grafico 6 apresenta o resultado do numero de participacoes em cursos, palestras, 

seminarios e outros eventos relacionados ao S P E D nos ultimos dois anos. Percebe-se, 

atraves do grafico, que 23,08% dos participantes ainda nao conhecem o projeto SPED, 

7,69% ja participaram de um evento e 69,23% dos envolvidos ja participaram de dois ou 

mais eventos sobre o SPED. Analisando o grafico, verifica-se que o projeto ainda e 

desconhecido para alguns profissionais. O S P E D requer atencao por parte dos profissionais 

de contabilidade, pois todos os processos envolvidos, interno e externamente as empresas, 

sao realizados atraves de meio eletronico. 
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15,38% 23,08% • iniciante 

• intermediario 

• avangado 

61,54% 

7.Como voce avalia o seu nivel de conhecimento a respeito 

do SPED? 

Grafico 7 - Nivel de conhecimento sobre o SPED. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

O grafico 7 expoe o resultado da pergunta que avalia o nivel de conhecimento dos 

participantes da pesquisa sobre o projeto SPED. O nivel de conhecimento foi avaliado em 

iniciante, intermediario e avangado. Observa-se, atraves do grafico que 23,08% dos 

participantes responderam se encontrar em estagio inicial, 61,53% em nivel intermediario e 

15,38% em nivel avangado. Analisando o grafico, de acordo com o perfil tragado dos 

profissionais, pode-se, numa perspectiva mais abrangente, estabelecer uma relagao como 

se encontram preparados os profissionais para encarar esta nova realidade. Os dados 

obtidos demonstram que o referido assunto ainda e novidade para alguns integrantes da 

pesquisa, representando 23,08% dos profissionais pesquisados que disseram se encontrar 

em estagio inicial e 61,54% que ja possuem algum conhecimento, mas que precisam ser 

aprimorados. 

8. Em sua opiniao o SPED esta cumprindo com o seu papel e esta 

simplificando e desburocratizando o cumprimento das informagoes acessorias 

prestadas a Receita? 

Grafico 8 - Papel do SPED na percepgao dos contabilistas de Sousa-PB. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

23,08% 
• sim 

• nao sei informar 

30,77% 

O grafico 8 evidencia o resultado da questao que indaga sobre o papel do S P E D para os 

profissionais de contabilidade de Sousa - PB. Observando o grafico, verifica-se que a 

maioria dos participantes 46,15% respondeu que sim, 30,77% responderam que nao e 
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23,08% dos participantes nao soube informar. Analisando o grafico, nota-se que, de acordo 

com a percepgao dos contabilistas de Sousa - PB, o S P E D esta cumprindo com o seu papel 

e esta desburocratizando o cumprimento das informagoes acessorias prestadas a Receita, 

pois, a maioria dos participantes 46,15%, respondeu que o projeto S P E D trouxe mudangas e 

facilitou o cumprimento das informagoes acessorias prestadas a Receita, no entrando, a 

pesquisa obteve um grande indice de profissionais que nao informou ou nao percebeu 

essas mudangas, que sao premissas do projeto para o Brasil. 

23,08% 

46,15% 

• sim 

• nao 

• nao sei informar 

30,77% 

9.0 SPED simplificou e agilizou o acesso as informacoes dos 

clientes? 

Grafico 9 - Acesso as informagoes dos clientes apos a implantacao do SPED segundo 
os contabilistas de Sousa-PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

O grafico 9 apresenta o resultado obtido da questao que averigua se o projeto S P E D 

simplificou e agilizou o acesso as informagoes dos clientes. Observando o grafico, das 

assertivas dispostas, 46,15% dos participantes responderam que sim, 30,77% disseram que 

nao e 23,08% nao souberam informar. O projeto S P E D preve simplificar e agilizar as 

informagoes dos clientes, mediante a digitalizagao das informagoes. Os dados dos clientes e 

conteudo de trabalho para diversos campos de atuagao do profissional contabil, como 

consultoria e assessoria, e seu facil acesso, influencia na melhoria da qualidade dos 

servigos prestados. Analisando o grafico, verifica-se que a maioria dos participantes 46,15% 

confirma, que de fato, o S P E D simplificou o acesso as informagoes dos clientes, no entanto, 

elevado indice 30,77% afirmaram que o projeto nao facilitou o acesso as informagoes. 
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• sim zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  n a o 

• nao sei informar 

10.O SPED conferiu maior responsabilidade ao contabilista que agora devera se empenhar 

em acompanhar as informacoes transmitidas pelos clientes, passando a atuar diretamente 

na gestao da empresa? 

Grafico 10 - Responsabilidade pelas informagoes apos a implantagao do SPED segundo 
os contabilistas de Sousa - PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fonte: Dados da pesquisa, 2010 

O grafico 10 apresenta os dados obtidos da questao que indaga sobre a maior 

responsabilidade que o S P E D conferiu para os profissionais de contabilidade ao passo que 

estes devem acompanharam as informagoes transmitidas pelos clientes. Verificando o 

grafico, das assertivas dispostas, nota-se que 69,23% dos participantes responderam que 

sim, 7,69% responderam que nao e 23,08% nao souberam informar. Analisando o grafico, 

verifica-se que a grande maioria 69,23% afirmou que o S P E D trouxe maiores 

responsabilidades para o profissional de contabilidade, vez que estes passaram a atuar 

diretamente na gestao da empresa, acompanhando as informagoes transmitidas. 

• sim zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m nao 

• nao sei informar 

76,92% 

11.Em sua opiniao o SPED ira influenciar o mercado de trabalho do contabilista na 

regiao? 

Grafico 11 - Influencia do SPED no mercado de trabalho dos profissionais de 
contabilidade segundo os contabilistas de Sousa - PB. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010 

O grafico 11 demonstra o resultado da influencia do S P E D no mercado de trabalho dos 

profissionais de contabilidade. Observando o resultado obtido, das assertivas dispostas 

79,92% responderam que sim, 15,38% disseram que nao e 7,69% nao souberam informar. 

Os participantes que responderam sim tambem escreveram como o S P E D influenciou o 

mercado de trabalho, ganhando destaque a questao da valorizagao da profissao. Um dos 

aspectos mais perceptiveis previstos pela implantagao do projeto SPED diz respeito a 

selegao dos bons profissionais, visto que muitos deixaram de atuar, porque nao se 

enquadrarem as novas mudangas, pois nao se preocuparam em reciclar, atualizar e inovar 
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seus conhecimentos. Analisando o grafico, observa-se que a maioria dos participantes da 

pesquisa 76,92% afirmou que o projeto trouxe algum tipo de influencia para a profissao 

contabil, a maioria delas positiva, sendo que a que ganhou mais destaque foi a valorizacao 

da profissao. 

30,77% 

46,15% 

• sim 

• nao 

• nao sei informar 

23,08% 

12.0 SPED contribuiu na melhoria do atendimento dos servigos prestados pelo 

empresa/escritorio? 

Grafico 12 - Melhorias dos servigos prestados segundo os contabilistas de Sousa-PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fonte: Dados da pesquisa, 2010 

O grafico 12 expoe o resultado obtido da questao que indagou sobre a contribuigao do 

S P E D para a melhoria do atendimento dos servigos prestados. Observando o resultado 

obtido, das assertivas dispostas 46,15% responderam que sim, 23,08% disseram que nao e 

30,77% nao souberam informar. O S P E D e um projeto recente, sendo que seus impactos 

ainda nao foram percebidos por alguns profissionais, fato que influenciou na resposta dos 

participantes. Para os que responderam sim, um dos impactos em destaque que melhorou 

os servigos prestados foi rapidez trazida pelo intercambio das informagoes. 

38,46% 
• sim 

• nao 

• nao sei informar 

53,85% 

7,69% 

13.0 SPED, ao reduzir alguns serivcos de digitacao, indiretamente, valorizou 

outros servigos de maior valor agregado, como consultoria, assessoria e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•  : A : — *  

Grafico 13 - Valorizacao de outros servigos prestados pelo profissional contabil segundo 
os contabilistas de Sousa-PB. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010 

O grafico 13 demonstra o resultado da valorizagao de outros servigos prestador pelo 

profissional contabil. Observando o resultado obtido, das assertivas dispostas 53,85% 

responderam que sim, 7,69% disseram que nao e 38,46% nao souberam informar. O S P E D 
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preve reduzir os trabalhos de digitagao e acabar com o retrabalho de fornecer as mesmas 

informagoes a orgao diferentes. O tempo, antes consumidos por essas obrigagoes 

acessorias, permitira maior dedicagao do profissional em outras areas de atuagao que 

possuem maior valor agregado. Analisando o grafico, percebe-se que a maioria dos 

respondentes 53,85% respondeu que o SPED, indiretamente, valorizou outros servigos de 

maior valor agregado, tais como consultoria, assessoria e auditoria. 
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•curto prazo para atenderasexigencias do SPED. 

•oscadastros dos clentes depend em de uma serie de ajustes ate que se adequem aos layouts do SPED 

•.osclientes naodispoem desolucoes (sistemas ERPs)que possam fomecedordados suficientes para atenderas exigencias do SPED 

• a t o s investimentos em melhorias de hfraestrutura, principalmente na area de Tl 

•drninuigao dos custos operacionais (aquisicao, impressao e armazenamento de papel) 

•padronizacao dos lancamentos contabeis 

•automatizacao de diversos processos manuais atraves da mportacao de arq das notasfBcaisemtdas e recebidas 

Hdrninuicao da necess'dade de espaco para armazenamento de documentos 

•drninuigao da quantidade de papeis referentes as notas e livros fiscais 

Grafico 14 - Vantagens e desvantagens apos a implantagao do SPED segundo os contabilistas 
de Sousa-PB. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010 

O grafico 14 demonstra o resultado da questao que indaga sobre as vantagens ou as 

desvantagens percebidas pelos contabilistas de Sousa - PB, apos a implantagao do SPED. 

Algumas das principais vantagens e tambem algumas das principais desvantagens foram 

colocadas para que os participantes da pesquisar pudessem opinar, sendo que o resultado 

foi apresentado no grafico 14. Nenhum dos envolvidos na pesquisa acrescentou outras 

vantagens ou desvantagens. Toda mudangas traz uma serie de consequencias, sejam elas 

vantajosas ou nao, e o S P E D mudou completamente a comunicagao entre as empresas e o 

fisco. Percebe-se que a diminuigao na quantidade de papel, bem como a diminuigao nos 
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custos operacionais foram os beneficios que mais se destacaram para a profissao contabil, 

enquanto a falta de organizacao dos cadastros dos clientes e o pouco prazo exigido pelo 

SPED foram as desvantagens que mais se destacaram. 
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4 C O N S I D E R A Q O E S FINAIS 

O Sistema Publico de Escrituragao Fiscal (SPED) e um projeto de grandes dimensoes que 

se constitui em uma revolugao caracterizada pela transigao do meio fisico (papel) para o 

meio digital que propoem significativas mudangas visando beneficiar todos os envolvidos, 

tanto para o Governo como tambem para as empresas. 

Em referenda ao que foi investigado, constatou-se que a implantagao do SPED causou uma 

serie de impactos para a profissao contabil, proporcionando, em termos gerais beneficios 

para a profissao, auferindo valor significativo a classe contabil. Constatou-se, no entanto, 

que alguns pressupostos do projeto nao foram bem aceitos, ou que nao tiveram influencia 

na atividade. 

Com base nos objetivos, destaca-se que a falta de conhecimento, ou o nivel de preparagao 

dos profissionais interfere no momento de avaliar tais questoes, pois dizem respeito a 

informagoes tecnicas, atualizadas, que divergem das caracteristicas do perfil de grande 

parte dos contabilistas. A maior responsabilidade do contador na informagao das obrigagoes 

assessorias foi um dos impactos que mais se destacou, pois conferiu ao profissional de 

contabilidade maior participagao na gestao da empresa, outro impacto percebido pelos 

profissionais sousense foi a influencia do SPED no mercado de trabalho que seleciona 

aqueles mais qualificados; como vantagens o que ganhou destaque foi a diminuigao na 

quantidade de papel referente as notas e livros fiscais e a diminuigao dos custos 

operacionais (aquisigao, impressao e armazenamento de papel) e como desvantagem 

ganhou destaque a falta de organizagao dos cadastros dos clientes e o pouco prazo exigido 

pelo SPED. 

Em pesquisas futuras pode-se observar, alem das informagoes deste trabalho os possiveis 

estudos: 

• Os impactos da Nota Fiscal Eletronica para a gestao empresarial. 

• Convergencias as Normas Internacionais e as mudangas na contabilidade; 

• Desafios para implantagao do Sistema Publico de Escrituragao Digital - SPED 
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U F C G 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE C AMPIN A GRANDE 

CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIA1S 

COORDENAQAO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS 

Sousa ; 03 de novembro de 2010 

A senhora 

Angela Pereira 

Rua Cel. Jose Vicente, Centro. 

58.800-000 - Sousa-PB 

Assunto: Relagao dos Profissionais /Escri tor ios de Contabil idade 

Senhora Delegada, 

Sirvo-me da presente carta para solicitar da senhora uma relagao completa 

dos profissionais / escri torios habilitados no CRC/PB da cidade de Sousa no intuito 

de direcionar aos referidos profissionais um questionario para a obtengao de dados 

necessarios para a analise que sera de uso do trabalho monograf ico do aluno Arlan 

Alves D ant as. 

Atenciosamente, 

Janeide Albuquerque Cavalcanti 

Prof 3 MSc/UFCG 
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Apendice B - Questionario 

Universidade Federal de Campina Grande 
Centro de Ciencias Juridicas e Socials 
Coordenacao do Curso de Ciencias Contabeis 
Disciplina: Trabalho de Conclusao de Curso (TCC) 
Aluno: Arlan Alves Dantas 

Questionario direcionado aos profissionais de contabilidade do municipio de Sousa/PB 

OSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IMPACTOS DA IMPLANTACAO DO SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAO DIGITAL (SPED) PARA A PROFISSAO CONTABIL 

A PARTIR DA PERCEPQAO DOS CONTADORES DA CIDADE DE SOUSA PB. 

1. Genero? 

• masculino 
• feminino 

2 Faixa Etaria? 

• 18 a 25anos 

• 26 a 35anos 

• 36 a 45anos 

0 46 a 55anos 

• de56 anos acima 

• nao informou 

3. Grau de Instrugao? 

0 curso tecnico 

• curso superior 

• pos-graduacao 

• nao informou 

4. Quanto tempo atua na profissao? 

• ate 5 anos 

• 6 a 10 anos 

• 11 a 15anos 

• 16 a 20anos 

• 21 a 25anos 
• acima de 25 anos 

• nao informou 

5. Outras areas de atuagao? 

0 auditor 

• consultor 

0 perito zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
z professor 

• nao informou 

• outra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. Voce participou de cursos, palestras. seminarios, 
foruns, workshops ou congressos sobre o SPED nos 
ultimos 2 anos? 

• nenhum 

• sim.apenasum 
• sim, dois ou mais 

7. Como voce avalia o seu nivel de conhecimento a 

respeitodo SPED? 

• iniciante 

• intermediario 

oavancado 

8. Em sua opiniao o SPED esta cumprindo com o seu 
papel e esta simplificando e desburocratizando o 
cumprimento das informacoes acessorias prestadas a 
Receita? 

• sim • nao • nao sei informar 

9.0 SPED simplificou e agilizou o acesso as informagoes dos 
clientes? 

• nao sei informar _ sim _ nao 

10.O SPED conferiu maior responsabilidade ao contabilista que 
agora devera se empenhar em acompanhar as informacoes 
transmitidas pelos clientes. passando a atuar diretamente na 
gestao da empresa? 

• sim • nao • nao sei informar 

11. Em sua opiniao o SPED ira influenciar o mercado de trabalho 

do contabilista na regiao? 

• sim • nao • nao sei informar 

Sesinidiga como: 

12.0 SPED contribuiu na melhoria do atendimento dos servigos 

prestados pelo empresa/escritorio? 

• sim • n a o • nao sei informar 

Se sim, diga como: 

13.0 SPED, ao reduzir alguns servigos de digitagao, 
indiretamente.valorizou outros servigos de maior valor 
agregado, como consultoria, assessoria e auditoria. 

• sim • nao • nao sei informar 

14. Destaque as principals vantagens ou desvantagens que a 

empresa/escritoriotevedepois da implantagao do SPED. 

• diminuicao da quantidade de papeis referentes as notas e livros 
fiscais 

• diminuicao na necessidade de espaco para armazenamento de 

documentos 

• automatizacao de diversos processos manuais atraves da 

importacao de arquivos das notas fiscais emitidas e recebidas 

• padronizagao dos lancamentos contabeis. 

• diminuicao nos custos operacionais (aquisicao, irnpressao e 

armazenamento de papel) 

• altos investimentos em melhorias de infraestrutura, principalmente 

naareadeTI. 

• os clientes nao dispoem de solucoes (sistemas ERPs) que possam 

fornecedor dados suficientes para atenderas exigencias do SPED. 

• os cadastres dos clientes dependem de uma serie de ajustes ate 

que se adeqCiem aos layouts do SPED. 

• curto prazo para atenderas exigencias do SPED. 
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Anexo A - Relagao Cadastral dos Profissionais Contabilistas no CRC/PB. 

Spi dei ware CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA 

Sistema Cadastral 

Profissional 

Pag.: 

D3ta: 

Hora 

08/11/2010 

09:39:11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hum Registro Nome Cidade u r 

MA-003368/O JOAO BOSCO TEODORO DOS SANTOS SOUSA PB 

PB-001137/O EDISIO JUSTINO DE FIGUEIREDO SOUSA PB 

PB-00I428/O JOSE NUNES DA COSTA SOUSA PB 

PB-001505/O ALAIDE MARQUES DE SOUSA SOUSA PB 

PB-001561/O MARIA DE FATIMA ROLIM BRAGA GADELHA SOUSA PB 

PB-001696/0 JOSE ALVES FACUNDO SOUSA PB 

PB-002265/O PERICLES ALVES MOREIRA SOUSA PB 

PB-002329/O LUCIA DE FATIMA ARAUJO SOUSA PB 

PB-002736/O ELISABETE BRAGA ROLIM VIEIRA SOUSA PB 

PB-002912/O MARIA DO CARMO DE SOUSA SOUSA PB 

PB-002936/O FRANCISCO TRAJANO FIGUEIREDO SOUSA PB 

PB-003398/O JOILCE DE OLIVEIRA NUNES SOUSA PB 

PB-003602/O FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO SOUSA PB 

PB-003862/O MARIA ANGELA PEREIRA DANTAS SOUSA PB 

PB-004128/O RITA PAZ DA SILVA SOUSA PB 

PB-004289/O MARIA EUFLAUSINA DE LIRA MOTA SOUSA PB 

PB-004545/0 GIGLI SARMENTO GADELHA SOUSA PB 

PB-004550/O HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA PB 

PB-004658/O FRANCISCO D1NARTE DE SOUSA FERNANDES SOUSA P3 

PB-004690/O WAN IA QUEIROGA FONTES MARINHO SOUSA PB 

PB-004775/O WELLINGTON PESSOA DE LIMA SOUSA PB 

PB-004835/O JOSE ARAGAO DA SILVA SOUSA PB 

PB-004878/O MARIA DE FATIMA BERNARDO SOUSA PB 

PB-004952/O MARIA URSULINA DE SANTANA SOUSA PB 

PB-00497 I/O JOSE CLEIDE ALEXANDRE GOMES SOUSA PB 

PB-005075/O AMAURY NUNES FERREIRA SOUSA PB 

PB-005I65/O ELIZABETE NOBREGA DA SILVEIRA SOUSA PB 

PB-005253/O JUCELIO COSTA DE ARAUJO SOUSA PB 

PB-005277/O EDVAM MOREIRA DE SENA SOUSA PB 

PB-005293/O DISRAELI ABRANTES MOREIRA SOUSA PB 

PB-005296/O JOSENILZA DA COSTA FERNANDES SOUSA PB 

PB-005439/O MARIA DO SOCORRO BEZERRA SOUSA PB 

PB-005446/O NELITA PEREIRA TORRES SOUSA PB 

PB-005493/O MARCOS JOSE DE OLIVEIRA SOUSA PB 

PB-005566/O LECIO JUNIOR DE OLIVEIRA NUNES SOUSA PB 

PB-005602/O DINACIO DE SOUSA FERNANDES SOUSA PB 

PB-005655/O AURINETE DA SILVA SOUZA SOUSA PB 

PB-005794/O RONALDO MEDEIROS SOUSA PB 

PB-005823/O VERONICA DIAS VIEIRA SOUSA PB 

PB-005905/O FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA SOUSA PB 

PB-006056/O JOSE CARLOS NONATO SOUSA PB 

PB-006463/O LUCIA SILVA ALBUQUERQUE SOUSA PB 

PB-006656/O MARIA AUXILIADORA FERNANDES DE LIMA SOUSA PB 

PB-006657/O SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA SOUSA PB 

PB-006658/O MARIA DE FATIMA LIRA TORRES SOUSA PB 

PB-006761/O HERQUIMEIRE CRISTINA GARRIDO AUGUSTO SOUSA PB 

PB-006804/O JOSENILDO VICENTE DE SOUZA SOUSA PB 

PB-007005/O THARDELLY DA SILVA BESERRA SOUSA PB 

PB-007114/O JOSE ALEXANDRE ABRANTES DA SILVA SOUSA PB 

PB-007175/0 BERTOLDO LUIZ DE ABRANTES CRISPIM SOUSA PB 

PB-007217/O MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE MOREIRA TEODORO SOUSA PB 

PB-007239/O DANIEL GUEDES COSTA SOUSA PB 

PB-007249/O ERISVALDO GOMES DE MELO SOUSA PB 

PB-007277/P ADNA AFONSO BATISTA SOUSA PB 

PB-007286/P ARLEY ABRANTES DE ALMEIDA SOUSA PB 

PB-007297/O ELENUZA SOARES SOUSA PB 

PB-007711/O FRANCISCO PETRONIO MARQUES ABRANTES SOUSA PB 

PB-007719/O MARIA PAZ DA SILVA BESERRA SOUSA PB 
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PB-007786/O JOSE SUCUPIRA NETO SOUSA PB 

PB-007898/O EDILVA LINS CAVALCANTE SOUSA PB 

PB-008311/O DOMICIANO VIEIRA GOMES SEGUNDO SOUSA PB 

PB-008355/O FRANCISCO TORRES CASIMIRO SOUSA PB 

PB-008633/O JOAO LOPES DA CUNHA SOUSA PB 

PB-008779/O LANUZA LAURINEIDE BARBOSA RIBEIRO SOUSA PB 

PB-008785/O JOSUE DANTAS BARBOSA SOUSA PB 

PB-008835/O LUIS CARLOS FEITOSA DE ANDRADE SOUSA PB 

PB-008879/O LUCILENE GOMES DE OLIVEIRA SOUSA PB 

PB-008965/O GIANINNI MARTINS PEREIRA CIRNE SOUSA PB 

PB-008972/O HERIANO AZEVEDO DE LUCENA SOUSA PB 

PB-009075/P SALDERLANIA MELINDA DE MEDEIROS SOUSA PB 

PB-009088/O MARIA LUCIA ANISIO DE SOUSA SOUSA PB 

PB-009094/O ANGELA MARIA DA SILVEIRA CASIMIRO SOUSA PB 

PB-009232/O FRANCILENE ARAUJO SILVA TOMAZ SOUSA PB 

PB-009268/O DANUZA MARQUES DA NOBREGA SOUSA PB 

PB-009288/O RENATA PATRJCIA OLIVEIRA COURA ROCHA SOUSA PB 

PB-009353/O DAMIAO ABRANTES DE SENA SOUSA PB 

PB-009380/O MARCIA CASIMIRO DE QUEIROGA SOUSA PB 

PB-009395/O JOSE WILSON PINHEIRO BRAND AO SOUSA PB 

PB-009422/O TACIOMARIO ABRANTES MELO SOUSA PB 

PB-009423/O YURI QUEIROGA NOBREGA SOUSA PB 

PB-009424/O MARRISON ALAN DE SOUSA LEITE SOUSA PB 

PB-009476/O MARIA EUGENIA MENDES GOMES SOUSA PB 

PB-009503/O POLLYANA FIGUEIREDO DE LIMA SOUSA PB 

PB-009555/O MANOEL RODRIGUES NETO SOUSA PB 

PB-009568/O MARIA DAS DORES LIMA SOUSA PB 

PB-009590/O FABIANO FERREIRA BATISTA SOUSA PB 

PB-009591/O PEDRO MORAIS FILHO SOUSA PB 

PB-009592/O JUCIANE DE ANDRADE SA SOUSA PB 

PB-009593/O ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA SOUSA PB 

PB-009596/O JULIANA MARIA MOREIRA VIEIRA SOUSA PB 

PB-009597/O CLEIA DA SILVA NASCIMENTO SOUSA PB 

PB-009598/O FLAVIA RODRIGUES DE ARAUJO SOUSA PB 

PB-009653/O DIEGLYS DE SANTANA SARMENTO SOUSA PB 

PB-009760/O ELAINE CRISTINA NEPOMUCENO BEZERRA SOUSA PB 

PB-009841/P QUELE SIMONE ANDRADE ROCHA SOUSA PB 

PB-009908/O FRANCISCO ALLISON MOREIRA ALEXANDRE SOUSA PB 

PB-009916/O EDVANILTON BATISTA QUEIROGA SOUSA PB 

PB-009922/O LUZIMAR DANTAS DE SOUSA SOUSA PB 

PB-009923/O SIMONE FERNANDES FERREIRA DE OLIVEIRA SOUSA PB 

PB-009925/O ANA ALINE OLIVEIRA DE MELO SOUSA PB 

PB-009926/O ANA KARINE BRAGA DE SA SOUSA PB 

PB-009928/O ANDERSON ESTRELA DE SANTANA SOUSA PB 

PB-009934/O ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA LINHARES SOUSA PB 

PB-009947/O SARAH JOHELLYNNE ALVES RIBEIRO LIMA GOMES SOUSA PB 

PB-009949/O TIBERIO LUNGUINHO DA SILVA SOUSA PB 

PB-010I31/P GLAUBER FERNANDES VIEIRA DE FIGUEIREDO SOUSA PB 

PB-010133/P KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA SOUSA PB 

PB-0I0134/P LAISE HELENA ANDRADE LOPES VIEIRA SOUSA PB 

PB-010135/P LAYANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA SOUSA PB 

PB-010136/P MARIA APARECIDA GOMES LEANDRO SOUSA PB 

PB-0I0142/O ROSILEIDE FARIAS SARMENTO SOUSA PB 

PB-010149/P MARIA DO CARMO PIRES DA SILVA LUNGUINHO SOUSA PB 

PB-0I0150/P MARIA STENILDA NONATO DE ABRANTES SOUSA PB 

PB-010151/P JOSE RODRIGUES DE FIGUEIREDO FILHO SOUSA PB 

PB-010152/P FRANCISCO MILTON ALEXANDRE SOUSA PB 

PB-010154/P DAMIAO BATISTA DE SOUSA SOUSA PB 
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PB-010155/P ANDREZZA ELIAS DE OLIVEIRA SOUSA PB 

PB-010218/O THATIANE LOPES PEDROZA SOUSA PB 

PB-010232/O NAGIB SOARES CAVALCANTE SOUSA PB 

PB-010242/O PATRICIA FERNANDES LOPES DE SOUSA SOUSA PB 

Fim Relatono Fim Relatono 
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Anexo B - Relagao dos membros da UNICONTS. 

UNICONTS - UNIAO DOS CONTABILISTAS SOUSENSES 

NOME TELEFONE ANIVERSARIO EMAIL 
ALEXANDRA BRAGA GADELHA SOARES 9104-3747 09 de fevereiro alexandra 10053(a>hot:Ti3il 
DANUZA MARQUES DA NOBREGA 18812-5389 19 do abril zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdanuzanobrf tC3a3ihot rr1ail.com 

I5.LIZABETE M. DA SILVCIRA 8650-0568/3522-1557 22 de dczcmbro nobregastlveira (Sgmoil.com 

FRANCILENE ARAUJO SILVA TOMAZ 9971-0573/3522-3284 04 de Janeiro fni rtc i!e n ejuy [3>hotma i l.c 01 ri 
JOSE ALEXANDRE ABRANTES DA SILVA 3521*2386/8780-0321 30 de marco alezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAxsbrantu?, icvhc, t m; 111 r.r. 1 n 

JOSUE DANTAS BARBOSA 9143-4939 10 de marco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu \ u <: > 1 ,i 1H J 1 J ;i r b 0 •: n Si h 01 m n i,. r. •:: 1 •. 

MARC?A CASIMIRO DE QUEIROGA 9145-3536 18 tic Janeiro marcm-C-BSim i'.'.-:i"h'.'U-u'il.-Jc.T. 

MARIA ANGELA PEREIRA DANTAS 9967-0181 07 do novembro mangel a(<Sne-wllno.com,br 
MANIA AUXiUADORA FERNANDES 9967-2874 05 de maio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa l 3 0 l c X f f l t e w l c ' i 6 . c p i n br 

MARIA DE FATIMA R. BRAGA GADELHA 9951-9260 09 dejunho fatlmabraaafoinewline.com.br 
MARIA DO SOCORRO BEZERRA 8808 5>713 20 dft setornbro 5 0 c 0 r r a c 0111 n ft if t  W rtt n k-C omJD£ 

MARIA URSULINA DE SANTANA 9316-6793 09 de agosto M*»U'ti''>*. > -1 r 1 Ut  -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI , I 2 etui;! il.com 

RITA PAZ DA SILVA 3522-2981 08 dc Janeiro cor-i^c::jiii;ji in:? r.'wrl ink. com.br 

http://danuzanobrftC3a3ihotrr1ail.com
http://Sgmoil.com
http://fatlmabraaafoinewline.com.br
http://il.com
http://com.br

