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Resumo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com a tecnologia da informacao grandes transformacoes estao ocorrendo nos mais variados 

ramos de atuagao, com a Contabilidade nao poderia ser diferente, e preciso acompanhar a 

evolugao tecnologica para tornar seus servigos mais ageis e precisos. Sendo assim, foi 

implantado urn novo sistema de Escrituragao Fiscal Digital o "Sped Fiscal". O objetivo da 

pesquisa foi verificar o interesse dos profissionais de contabilidade da cidade de Sousa/PB em 

relagao as mudangas ocorridas na profissao contabil, com relagao a implantagao do Sped 

Fiscal e quais as dificuldades, concepgoes e motivagoes dos mesmos. Inicialmente ha uma 

explanagao do conceito de Sped Fiscal e da evolugao da Contabilidade em relagao a forma de 

escrituragao desde o inicio dos registros contabeis. A metodologia utilizada foi fenomenologica 

e o metodo foi o estudo de caso sendo aplicado urn questionario junto aos escritorios de 

contabilidade da cidade de Sousa/PB. De acordo com a analise dos dados em relagao as 

motivagoes do Sped Fiscal 40% afirma que com a implantagao da NF-e os servigos contabeis 

ficaram mais ageis, com relagao as dificuldades enfrentadas com a implantagao do Sped 

Fiscal, 45% responderam que era urn sistema complexo, 65% afirmou que foi boa a aceitagao 

dos clientes e 70% concordam que as vezes os clientes colaboram com a implantagao do Sped 

Fiscal. Chegando a conclusao que os objetivos foram alcangados e a problematica em questao 

foi respondida de forma satisfatoria, podendo ser observado que os profissionais de 

contabilidade da cidade de Sousa/PB estao acompanhando as mudangas impostas pela 

legislagao, onde os mesmos estao de atualizando constantemente e se qualificando para 

prestar urn melhor servigo a seus clientes. 

Palavras Chaves: Tecnologia da Informagao, Contabilidade, Escrituragao Fiscal Digital. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

With the information technology major changes are occurring in various branches of activity, 

with the Accounts could not be different, you must follow the technological evolution to make 

their services more responsive and precise, so it was implemented a new system of Digital Tax 

the "Fiscal Sped. The research objective was to assess the interest of the accountancy 

profession in relation to changes in the accounting profession in relation to the deployment of 

Sped Fiscal and what are the difficulties, conceptions and their motivations. Initially there is an 

explanation of the concept of Sped Fiscal Accounting and developments concerning the form of 

bookkeeping from the beginning of the accounting records. A phenomenological methodology 

was used and the method was the case study by applying a questionnaire to the accounting 

offices of the city of Sousa, PB. According to the data analysis in relation to the motivations of 

Sped Fiscal 40% say that with the implementation of the NF-accounting services and become 

more agile, with respect to difficulties encountered with the implementation of Sped Fiscal, 45% 

said it was a complex system, 65% said it was a good customer acceptance and 70% agree 

that sometimes customers collaborate with the implementation of the Fiscal Sped. Reaching the 

conclusion that the objectives were achieved and the problem in question has been answered 

satisfactorily, and can be observed that the accounting profession in the city of Sousa / SW are 

embracing the changes imposed by legislation, where they are in constantly updating and 

qualifying to provide better service to its customers. 

Keywords: Information Technology, Accounting, Digital Tax. 
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1. Introducao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O atual sistema de emissao de documentos fiscais e realizado de forma tradicional em relagao 

aos paises globalizados, por ainda preencher notas fiscais de forma manual em taloes, ou ate 

mesmo sistema mecanizado com a tradicional maquina de escrever, que ja esta ultrapassada, 

e ate mesmo por urn sistema que preenche de forma eletronica formularios continuos de 

langamentos feitos manualmente, 

De acordo com Azevedo e Mariano (2009) ao longo dos anos percebe-se a evolugao nos 

campos dos mais variados ramos de atuagao, nao podendo ser diferente, a contabilidade 

tambem vem evoluindo, onde seus registros mais antigos, datados da pre-historia 

aproximadamente 10.000 a.c. sofre mudangas inevitaveis, com o surgimento da escrita, dos 

numeros, das partidas dobradas, maquinas e por fim a informatizagao. Com base no que foi 

exposto entende-se que com as mudangas tecnologicas os profissionais contabeis, necessitam 

estar se atualizando para acompanhar esta evolugao, se capacitando para prestar o melhor 

servigo a seus clientes. 

De acordo SA (1998), nenhum conflito existe entre o uso da informatica e a ciencia contabil. 

Pelo contrario, a informatica e uma das mais poderosas conquistas para a Contabilidade, quer 

no processamento de dados, quer no estudo dos eventos que geram as informagoes. 

E para confirmar essa afirmativa uma ferramenta importante esta sendo implantada neste novo 

cenario, e o SPED (Sistema Publico de Escrituragao Digital), o mesmo foi instituido pelo 

Decreto 6.022/07, visando incluir o Brasil no cenario economico mundial. 

Segundo o Decreto 6.022/07, 2° artigo, o SPED e: 

"E um instrumento que unifica as atividades de recepeao, validagao, 

armazenamento e autenticacao de livros e documentos que integram a 

escrituragao comercial e fiscal dos empresarios e das sociedades empresarias, 

mediante fluxo unico, computadorizado, de informagQes." 

O impacto da tecnologia da informagao nas empresas industriais, na economia, sociedade, 

politica e tambem nos servigos, como e o exemplo dos escritorios de contabilidade, influenciam 

os profissionais a se adaptarem a uma nova realidade de trabalho, exigindo que os mesmos 

estejam prontos para atenderem o mercado externo. Passando a assumir novos desafios, 

traduzidos pelo volume e pela complexidade das transagoes que envolvem as operagoes das 

empresas em geral. 

13 



A quebra de paradigmas na atuagao do profissional contabil, com a utilizacao da Tecnologia da 

Informagao, possibilitou que este trabalhasse de forma mais conjunta, participativa e precisa 

com seus pares (usuarios ou outros profissionais) envolvidos no processo de informagao. 

De acordo com ludicibus (2004, p.43), afirma que "em termos de mercados de trabalho para o 

contador, as perspectivas sao excelentes", ou seja, os contadores tern varias fungoes 

(contador, auditor, perito, fiscal, etc), isso so dependera de sua area de especiaiizagao e de 

seu interesse em ser diferente do outros profissionais e se destacar entre os demais 

profissionais. 

Com base no que foi expresso o Sped podera alavancar a importancia do contador em relagao 

a gestao empresarial. Nao sendo mais aquele profissional interpretado por muitos que apenas 

calcula impostos e manda relatorios, mais sim aquele profissional que tern em suas maos uma 

grande ferramenta para a tomada de decisoes, dedicando-se mais as tarefas de analise de 

dados, pesquisas em diversas areas, previsao, consultoria, assessoria, pericia, auditoria dentre 

outros setores mais produtivos para empresas publicas e privadas como tambem de interesse 

para a sociedade, por serem elementos que bem elaborados e administrados podem influenciar 

na decisao final. 

Esta pesquisa pretende contribuir com o estudo da Ciencia Contabil de modo que possa 

orientar o profissional contabil a refletir sobre as mudangas e paradigmas enfrentados, bem 

como a encontrar meios e altemativas que conduzam as organizagoes a continuidade de suas 

atividades com eficiencia e eficacia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Tema e problema 

Urn contador para se manter no mercado de trabalho e preciso esta acompanhando as 

mudangas que estao sendo ocorridas constantemente, para com isso dar uma melhor 

assistencia a seus clientes. 

Partindo da visao mencionada acima o projeto de pesquisa que tern como tema: Urn Estudo 

Acerca das variaveis dos profissionais da contabilidade, Concepgoes, Motivagoes e 

Dificuldades na Implantagao do SPED no Municipio de Sousa/PB 

Baseada nesse contexto surge a seguinte indagagao: Quais as concepgoes, motivagoes e 

dificuldades encontradas pelos profissionais de Contabilidade da cidade de Sousa/PB 

em relagao a implantagao do SPED FISCAL? 

14 



1.2 Objetivos 

1.2.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Objetivo Geral 

Investigar as concepgoes, motivagoes e dificuldades, encontradas pelos profissionais de 

contabilidade do municipio de Sousa/PB com a implantagao do Sped Fiscal. 

1.2.2. Objetivos especificos 

• Identificar o perfil do profissional de contabilidade da cidade de Sousa/PB. 

• Analisar o conhecimento dos profissionais de contabilidade em relagao as Escrituragao Fiscal 

Digital; 

• Identificar o interesse dos contadores com a implantagao da Nota Fiscal Eletronica; 

• Verificar se os profissionais de contabilidade estao acompanhando as mudangas do Sistema 

de Informagao Contabil Fiscal; 

• Relatar as principals dificuldades encontradas pelos Contadores com a implantagao do Sped 

Fiscal. 

I. 3 Justificativa 

Diante de urn cenario totalmente globalizado, e inovagoes tecnologicas o presente trabalho 

justifica-se pela relevancia do tema Sped Fiscal que esta sendo bastante discutido na 

atualidade, tendo em vista as constantes mudangas ocorridas no sistema de informagao 

contabil, principalmente pela adesao do Brasil ao IASB (International Accounting Standards 

Board), que traduzida para o portugues significa Conselho Internacional de Principios de 

Contabilidade, bem como as alteragoes na legislagao da contabilidade societaria com a lei 

I I . 638/07. 

Como pode ser observado o impacto da tecnologia da informagao na area contabil, Para 

Churchman (1972): "Urn dos papeis mais relevantes da tecnologia da informagao e a 

possibilidade de aceleragao do processamento de dados, para que a informagao seja mais 

rapida, a tempo de dar suporte as decisoes dos gestores, alem do consequente aumento na 

confiabilidade da informagao." 

De acordo com o autor a tecnologia da informagao acirrou a competitividade do sistema de 

informagao contabil, reduziu os custos da informagao, aumentou a velocidade do 



processamento de dados e da confiabilidade na informagao, alem de fornecer a informagao em 

tempo real. 

Conforme Oliveira (1997, p. 12), "o sucesso da profissao, na atual conjuntura, depende de 

alguns fatores importantes, como: capacidade de interpretar corretamente legislagao, 

principalmente a societaria e a tributaria, senso de organizagao e controle, dominio da 

informatica e visao gerencial". 

Alem da preparagao dos profissionais da area contabil que pode ser vista como diferencial, a 

expansao da classe contabil diante das novas tecnologias para a tomada de decisoes, de 

acordo com a definigao as profissoes ganham relevancia a medida que aumenta a percepgao 

social de sua importancia e a complexidade de suas atividades. 

Dentre outras justificativas estao: 

• Mudanga no Codigo tributario Nacional; 

• Simplificagao das obrigagoes acessorias; 

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

• Redugao do consumo de papel, com impacto positivo ao meio ambiente; 

• Diminuigao da sonegagao e aumento da arrecadagao. 

Atraves das varias pesquisas feitas em livros, artigos cientificos, entre outros percebeu-se a 

necessidade de se estudar o tema por ser urn assunto novo e de grande repercussao, na qual, 

vem mudar a rotina de todos os envolvidos no processo da Escrituragao Fiscal Digital. Por ser 

uma cidade no Sertao da Paraiba onde a populagao e relativamente pequena em relagao as 

maiores cidades do estado da Paraiba, onde as dificuldades para cursos presenciais de 

perfeigoamentos escassa, sendo escolhida para delimitar o tema para investigar o quanto os 

profissionais da cidade estao empenhados em melhorar seus servigos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4. Procedimentos Metodologicos 

1.4.1 Classificagao da pesquisa 

Diante do segmento escolhido, Profissionais de Contabilidade do Municipio de Sousa-PB em 

relagao a implantagao do SPED Fiscal, para atingir os objetivos propostos e fundamentar os 

resultados da problematica sera necessaria o uso dos seguintes metodos: 

16 



1.4.1.1 Quanto aos procedimentos foi realizada uma pesquisa de cunho bibliografico e urn 

estudo de caso feito por meio de questional aplicado nos escritorios de contabilidade da 

cidade de Sousa/PB devidamente registrados na Coletoria Estadual da Paraiba de Sousa/PB. 

Pesquisas bibliograficas para dar firmeza ao referencial teorico serao utilizadas instrumentos 

como livros, artigos cientificos, periodicos, revistas, dissertacoes, internet para explicar 

determinados fatos ou problemas. 

De acordo com Gil (1999 apud Beuren 2006, p.87): 

A pesquisa bibliografica e desenvolvida mediante material ja elaborado, 

principalmente livros e artigos cientfficos, o material consultado na pesquisa 

bibliografica abrange todo o referencial ja tornado publico em relagao ao tema 

de estudo, desde as publicacoes avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, 

pesquisas, monografias, dissertacoes, teses, entre outros. Por meio dessas 

bibliografias reunem-se conhecimentos sobre a tematica pesquisada. 

Segundo o autor mencionado a pesquisa bibliografica faz uso de material ja elaborado de 

forma a dar um maior respaldo ao referencial teorico, em relagao aos temas propostos nas 

pesquisas. 

1.4.1.2 Quanto a abordagem do problema 

Quanto a abordagem do problema foi utilizada a pesquisa qualitativa e quantitativa, onde 

Segundo Richardson (1999, p. 80) "Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa 

podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interagao de certas 

variaveis, compreender e classificar processos dinamicos vividos por grupos sociais". Com 

base no autor a pesquisa e qualitativa por interpretar um fenomeno que se observa, 

descrevendo-o e compreendendo seu significado. 

Souza, Fialho e Otani (2007, p. 39) consideram que tudo pode ser quantificavel, o que significa 

traduzir em numeros opinioes e informagoes para classifica-las e analisa-las. Requer o uso de 

recursos e de tecnicas estatisticas (percentagem, media, moda, mediana, desvio-padrao, 

coeficiente de correlagao, analise de regressao, etc). 

1.4.1.3 Procedimentos da coleta de dados 

Atraves de uma lista de contadores cedida pela Coletoria Estadual da Paraiba do municipio de 

Sousa/PB devidamente carimbada e assinada pelo coletor responsavel contendo um numero 

de 32 contadores, sendo que desse numero apenas 20 disponibilizaram-se de responder um 



questionario contendo 15 questoes objetivas, divididas entre identificagao do perfil do 

profissional de contabilidade, qual concepgao dos mesmos em relagao ao Sped Fiscal, quais 

suas motivagoes e dificuldades enfrentadas em relagao a implantagao do Sped Fiscal, para que 

com isso fosse respondida a problematica em questao e alcangas os objetivos propostos. Em 

relagao ao tratamento dos dados todas os dados obtidos foram digitados em planilhas do 

Microsoft Office Excel versao 2007. 

No que tange o procedimento de coleta de dados foi feito o uso de questionario aplicado nos 

escritorios de contabilidade da cidade de Sousa-PB no periodo de 20 de setembro a 04 de 

outubro de 2010, para que os contadores pudessem se manifestar diante das mudangas que 

estao ocorrendo em sua profissao e como os mesmos estao se preparando para atender as 

exigencias do mercado diante dessa nova fase. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 Escrituragao Fiscal Digital 

No Brasil, a Receita Federal e os Estados estao se unindo para criar um sistema publico de 

Escrituragao Fiscal Digital solido. Para Silva (2006), o sistema consiste na criagao de eficientes 

mecanismos de comunicagao e compartilhamento de dados entre as empresas e as entidades 

governamentais, em tempo real, atraves do uso da Internet e de certificagoes digitals, em 

busca da substituigao de documentos ffsicos, como a nota fiscal e livros fiscais, por 

documentos digitais, criando o que se poderia conceituar como contabilidade digital. 

Neste contexto onde a gestao da informagao e fundamental para a empresa na tomada de 

decisoes, percebe-se que o governo busca promover a integragao do fisco, racionalizar e 

uniformizar as informagoes para os contribuintes e tornar mais facil a identificagao de atos 

ilicitos tributarios alem de agilizar as transmigoes de declaragoes, devido as informagoes serem 

digitalizadas e nao mais um processo manual, diminuindo assim as margens de erros. 

Ainda seguindo essa ideia a Escrituragao Fiscal Digital vem a substituir diversas obrigagoes 

fiscais, instituida pelo Convenio ICMS 146, onde as empresas devem transmitir ao fisco as 

informagoes mensalmente a partir de primeiro de Janeiro de 2009, com assinatura digital. A 

Escrituragao Fiscal Digital contem inumeras regras, e as informagoes devem ser as mais 

minuciosas possiveis, de interesse principal do fisco em aumentar a arrecadagao, de forma a 
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simplificar e reduzir as obrigagoes acessorias. E para aleangar esses objetivos e necessario 

que os orgaos, seja ele fiscalizador, regulamentador ou empresas estejam comprometidos com 

o processo para que se possa gerar resuitados positivos. 

Segundo a Lei n° 8846, de 21-01-1994, a nota fiscal eletronica e um documento que comprova 

uma transacao feita no estabelecimento, seja a compra ou venda de produto ou prestacao de 

servigo. Para Silva (2006) emitir notas fiscais, escriturar livros fiscais, manter e conservar livros 

e documentos, prestar declaracoes em formularios proprios, inscricao no CNPJ (Cadastro 

Nacional de Pessoa Juridica, o Estado e o Municipio, fazem nascer uma obrigagao principal, 

isto e, pagar um tributo ou uma obrigagao acessoria que e um dever administrativo, que de 

acordo com o Codigo Tributario Nacional (CTN), nos art. 114 e115, o fato gerador da obrigagao 

principal e a situagao definida em lei como necessaria e suficiente a sua ocorrencia; e o fato 

gerador da obrigagao acessoria e qualquer situagao que, na forma da legislagao aplicavel, 

impoe a pratica ou a abstengao de ato que nao configure obrigagao principal. 

De acordo com o autor a implantagao da Escrituragao Fiscal Digital o governo submete por 

forga da lei que os contribuintes informarem suas operagoes, transagoes de forma detalhada ao 

Fisco, sendo total mente ao contrario, da forma que era realizada a escrituragao fiscal dos 

livros, na qual, contemplam apenas dados totais dos documentos, desta forma torna-se mais 

precisa e detalhada as informagoes. 

De acordo com Silva (2006), dentre os objetivos da Escrituragao Fiscal Digital estao os de 

racionalizar obrigagoes acessorias, uniformizar parte das informagoes prestadas pelos 

contribuintes as administragoes tributarias das esferas federal, estadual e municipal e reduzir o 

custo da administragao fiscal nos contribuintes. 

Ainda de acordo com Silva (2006), o sistema consiste na criagao de eficientes mecanismos de 

comunicagao e compartilhamento de dados entre as empresas e as entidades governamentais, 

em tempo real, atraves do uso da Internet e de certificagoes digitais, em busca da substituigao 

de documentos fisicos, como a nota fiscal e livros fiscais, por documentos digitais, criando o 

que se poderia conceituar como contabilidade digital. O governo busca com a implantagao da 

EFD dinamizar as informagoes e viabilizar as apuragoes, com a integragao dos sistemas o 

projeto de NF-e instituira mudangas no processo de emissao e gestao das informagoes fiscais. 

Segundo o autor citado a cima dentre alguns beneficios, estao os de reduzir custos de 

aquisigao de papel, impressao e armazenagem dos livros fiscais substituidos por um arquivo 

digital, eliminagao da obrigagao de entrega do arquivo ao SINTEGRA (Sistema Integrado de 

Informagoes sobre Operagoes Interestaduais com Mercadorias e Servigos), a partir de Janeiro 

de 2009, EFDs entregues ao sistema nacional serao consideradas validas independentes de 

qualquer outro processo de verificagao. Outro beneficio e que com a EFD estarao detalhas as 



notas emitidas e recebidas com seus respectivos valores, produtos, quantidades, datas e tudo 

o que for necessario para sua identificagao e localizagao. 

CornachionezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, (1997) apud iudicibus, o objetivo da Contabilidade consiste em fornecer 

informagoes para varios usuarios de forma a propiciar decisoes racionais. A Contabilidade 

serve para os gestores como suporte para a toma de decisoes das empresas, desta forma, a 

tecnologia da informagao oferece um leque de possibilidades para seus usuarios, para isso a 

informatica disponibiliza de tecnologia para uma melhor utilizagao de documentos eletronicos. 

A Contabilidade tern evoluido muito, e aconteceram diversas mudangas na legislagao tributaria 

e nos procedimentos contabeis. O processo artesanal de escrituragao contabil foi substituido 

pelo mecanizado e depois pelo informatizado. Mesmo diante de todas as transformagoes 

ocorridas ao longo do tempo, sejam elas politicas, sociais ou economicas, o conceito de 

contabilidade continua o mesmo, segundo Oliveira (1997), a contabilidade passou a utilizar-se 

de tecnicas e ferramentas mais modernas com o passar dos tempos. Com a invengao do papel 

surgiram os primeiros registros contabeis manuscritos, os quais tornaram-se ultrapassados 

com a invengao da maquina de escrever, e esta, por sua vez, deu lugar a informatica. Desta 

forma conclui-se que atualmente vive-se em um mundo em que a tecnologia da informagao 

esta por toda parte, assim e natural que a Contabilidade acompanhe esse avango buscando 

uma integragao maior entre seus usuarios. 

Segundo a Receita Federal (2010), a fim de integrar as informag5es, evitar a evasao fiscal e 

aumentar a arrecadagao de impostos foi criado, pelo Decreto n° 6022/07, o Sistema Publico de 

Escrituragao Digital (SPED), com o objetivo de padronizar o armazenamento e demonstrar as 

informagoes das areas contabil e fiscal das empresas. O projeto conta com tres subprojetos: 

Nota Fiscal Eletronica, SPED Contabil e SPED Fiscal. E uma solugao tecnologica que oficializa 

os arquivos digitais das escrituragoes fiscal e contabil dos sistemas empresariais em um 

formato digital especifico e padronizado dentro dos tres ambitos tributarios: federal, estadual e 

municipal. 

Neste contexto obseva-se que com a implementagao das notas fiscais eletronicas e com a 

escrituragao contabil e fiscal digital a Receita Federal do Brasil que e o orgao fiscalizador tera o 

mais completo e imediato mecanismo de cruzamento de dados e atuagao fiscal em tempo real 

tornando assim mais celere a identificagao de atos ilicitos tributarios. 

Ainda de acordo com a Receita Federal do Brasil (2010), a Contabilidade Digital pode ser vista 

e definida inicialmente como sendo o esforgo concentrado do Governo Federal, por intermedio 

de seus prepostos no Ministerio da Fazenda e em especial na Secretaria da Receita Federal 

(STF), no sentido de padronizar dos registros de escrituragao contabil eletronica ou digital. 

Nota-se segundo a afirmagao da Receita Federal do Brasil que essa forma de operar tern como 
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intuito o combate a sonegagao fiscal e o melhor controle da economia nacional, bem como um 

ato positivo para com o meio ambiente com a diminuicao das impressoes das notas fiscais em 

papel. 

Para Pasa (2001), o documento digital tern como suporte material o meio eletronico, que 

oferece rapidez e agilidade no transito das informagoes em relagao ao suporte material do 

papel. Desta forma, pode-se perceber que o SPED (Sistema Publico de Escrituragao Digital) 

veio para facilitar a vida do contribuinte e as atividades de fiscalizagao sobre operagoes e 

prestagoes tributadas pelo Imposto sobre Circulagao de Mercadorias e Servigos (ICMS) e pelo 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), com maior agilidade, e confiabilidade nos 

registros. 

2.2.Nota Fiscal Eletronica - NF-e 

Segundo Azevedo e Mariano (2009) para a elaboragao do projeto da Nota Fiscal Eletronica, o 

Brasil buscou exemplos no exterior sendo o mesmo inspirado num modelo chileno que 

desenvolveu a fatura eletronica. O projeto no Brasil iniciou-se em abril de 2005 no Encontro 

Nacional de Administradores Tributarios Estaduais (ENCAT). 

Conforme descrito pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site da SEFAZ (2010), a NF-e e um documento emitido e armazenado 

eletronicamente, de existencia apenas digital, com o intuito de documentar transagoes 

comerciais, cuja validade juridica consiste para garantia atraves da assinatura digital do 

emitente e pela autorizagao de uso concedida pela SEFAZ (Secretaria da Fazenda). A 

implantagao de um modelo nacional de documento fiscal eletronico vem substituir a sistematica 

atual de emissao do documento fiscal em papel. A NF-e tern validade em todos os Estados 

brasileiros e substituira as Notas Fiscais Modelos 1 e 1-A, observando todas as hipoteses 

previstas na legislagao em que esses documentos possam ser utilizados. Percebe-se que 

sengundo o autor citado a Nota Fiscal Eletronica vem modificar todo o sistema de emissao de 

notas fiscais, se tornando um documento digital onde a transagao sera feita em tempo real com 

uma assinatura digital para dar maior confiabilidade as informagoes sendo que esta transagao 

so serao permitidas diante da autorizagao da Secretaria da Fazenda. 

Para a SEFAZ (2010), a Nota fiscal eletronica pode ser conceituada como um documento 

digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o objetivo de melhor fiscalizar a circulagao 

de mercadorias ou prestagao de servigos, cuja validade juridica e a certificagao digital. Desta 

forma o autor afrima que essa modernizagao, pensou-se basicamente na implantagao de um 

modelo nacional de documento fiscal eletronico, substituindo o documento de papel, de forma a 



fortalecer o controle e a fiscalizagao, simplificar as obrigagoes acessorias dos contribuintes e 

permissao para o controle em tempo real das operagoes comerciais pelo fisco. 

No Brasil, junto com as mudangas ocorridas no (STN), Sistema Tributario Nacional, esta 

havendo uma revolugao no sistema de tecnologia da informagao com a implantagao da Nota 

Fiscal Eletronica (NF-e), o que causa um impacto na contabilidade, seja com Governo, 

Contadores ou Contribuintes. As empresas tern que se adaptar as mudangas em relagao a 

emissao de nota fiscal eletronica, trazendo integragao entre as Administragoes Tributarias 

federal, estadual e municipal, onde Segundo Azevedo e Mariano (2009), o projeto SPED 

pretende alterar as forma de cumprimento das obrigagSes acessorias realizadas pelos 

contribuintes, substituindo a emissao de livros e documentos contabeis e fiscais em papel por 

documentos eletronicos, cuja autoria, integridade e validade juridica e reconhecida pelo uso da 

certificagao Digital. 

Seguindo esse contexto o SPED e um instrumento que unifica as atividades de recepgao, 

validagao, armazenamento e autenticagao de livros e documentos que integram a escrituragao 

comercial e fiscal dos empresarios e das sociedades empresarias, mediante fluxo unico, 

computadorizado, de informagoes, e este novo processo de escrituragao fiscal digital muda 

tambem o trabalho do Contador, que precisa esta atualizado em relagao a legislagao tributaria, 

aumentando suas responsabilidades. 

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

Segundo a Receita Federal (2010), dentre alguns beneficios com o processo de implantagao 

da NF-e estao os seguintes: 

• Redugao de custos de impressao; 

• Redugao de custos de aquisigao 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; 

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

Fronteira; 

• Incentivo a uso de relacionamentos eletronicos com clientes (B2B). 
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Seguindo a afirmativa da Receita Federal do Brasil a NF-e (Nota Fiscal Eletronica) torna 

obrigatoria que a mercadoria esteja acompanhada da Danfe (Documento auxiliar da Nota Fiscal 

Eletronica) impressa em uma via, diminuindo o consumo de papel, atualmente as empresas 

emitem a nota em cinco vias sendo duas para operagoes intemas vias aos destinatarios e tres 

vias interestaduais para a circulagao da mercadoria, sendo a mesma tambem enviada 

eletronicamente para o cliente coma mais agilidade e comodidade, gastando menos com 

impressora de cartuchos e toner. 

O segundo topico afirma que ainda segundo a Receita Federal do Brasil que as empresas terao 

de guardar apenas documentos virtuais ao inves de papel, nao havendo necessidade de alugar 

ou reservar um espago para esta finalidade, dispensado ainda a contratagao de um arquivista, 

cabendo desta forma a empresa possuir meios de seguranga indispensaveis para garantir o 

armazenamento e a integridade das informagoes durante o periodo prescrito pela lei. 

O terceiro topico seguindo o contexto da RFB, com a Nota Fiscal Eletronica esta dispensada a 

AIDF (Auto de Impressao de Documento Fiscal), porque a autorizagao ocorrera nota a nota. 

Para acompanhar as mudangas e prestar um servigo mais agil os Postos Fiscais de fronteira 

estao instalando aparelhos com leitores opticos facilitando assim a captura da chave de acesso 

e a consulta da validade da nota fiscal eletronica. 

Ainda segundo a Receita Federal do Brasil, percebe-se que o B2B (Business to Business), sao 

ambientes de relacionamentos e troca de informagoes entre parceiros de negocios 

(fornecedores e clientes) de forma eletronica, nao sendo existente um ambiente padronizado 

no Brasil com a implantagao da NF-e espera-se uma padronizagao natural pelas empresas. 

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

Segundo a Receita Federal (2010), dentre alguns beneficios para o Contribuinte Comprador 

(Receptor da NF-e) estao os seguintes: 

• Eliminagao de digitagao 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 ao uso de relacionamentos eletronicos com fornecedores 

(B2B); 

Seguindo o contexto da Receita Federal do Brasil o primeiro topico nos mostra que as 

empresas nao precisam esta digitando as notas fiscais manualmente como era feito, os dados 

podem ser extraidos atraves do arquivo digital, para uma melhor comodidade e redugao da 

margem de erro das digitacoes. As notas chegam ao cliente de forma antecipada em tempo 

real, onde o mesmos processa as informagoes antes da chegada da mercadoria podendo 

assim planejar a margem de lucro, reduzindo ainda o tempo de armazenagem e os custos 

operacionais. 

Segundo a afirmativa da RFB o segundo topico diz que atraves da extragao dos dados da NF-e 

e possivel com o arquivo digital obter todas as informagoes necessarias eliminando assim a 

margem de erros de digitagao e consequentemente reduzindo o tempo de escrituragao. 

Com base no que foi expresso pela RFB o comprador da mesma forma que o vendedor fara 

uso do B2B (Business to Business), ambiente de relacionamento e troca de informag5es entre 

para um melhor relacionamento entre os mesmos de forma agil e segura. 

2.2.3 Beneficios para a Sociedade 

Segundo a Receita Federal (2010), dentre alguns beneficios Beneficios para a Sociedade 

estao os seguintes: 

• Redugao do consumo de papel, com impacto positivo no 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. 

Segundo a afirmativa da RFB, atualmente as notas fiscais sao emitidas em cinco vias e com a 

implantagao da NF-e a Danfe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica) reduz a utilizagao 

de vias do documento fiscal, havendo essa redugao de papel consequentemente havera uma 

redugao no numero de derrubada de arvores tornando assim um ponto positivo para o meio 

ambiente. 
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Seguindo o contexto da RFB com todo esse avanco economico aumenta os investimentos em 

tecnologias para a implementacao tanto por parte do comprador como do vendedor, para forma 

poder acompanhar as novas exigencias ficais, desta forma aumenta ainda o numero de 

empresas de informatica especializadas na area para dar um maior suporte a seus clientes. 

Em suma segundo a RFB, outra vantagem de grande relevancia esta na padronizagao dos 

relacionamentos eletronicos das empresas de forma a vir facilitar a comunicagao usando uma 

mesma tecnologia, e nao, como hoje, onde as empresas utilizam varias tecnologias com custos 

elevados aos fornecedores 

De acordo com a afirmativa da RFB, com a implantagao da NF-e, nota-se ainda que abriu-se 

um leque de novas oportunidades de negocios ligados a tecnologia da informagao, com tudo 

se modernizando parecem empresas que se especializam na area para dar um maior suporte a 

quern utiliza, e que nao utilizar ficara para tras em meio a seus concorrentes, todavia acaba-se 

outras oportunidade como e o caso das graficas que sao afetadas diretamente, diminuindo o 

numero de encomenda de notas fiscais. 

2.2.4 Beneficios para as Administragoes Tributarias: 

Segundo a Receita Federal (2010), dentre alguns beneficios Beneficios para as Administragoes 

Tributarias estao os seguintes: 

• Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal; 

• Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um 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 RFB (Sistema Publico de Escrituragao Digital - SPED). 

Neste contexto segundo a RFB depois de processada a nota fiscal eletronica nao podera mais 

ser modificada, podendo apenas ser cancelada, o que faz com que aumente sua credibilidade, 



pois seus dados so seram analisados atraves da chave de acesso como forma de garantia de 

sua validade e de seus dados. 

Seguindo a afirmativa da RFB nota-se que compartilhamento de informagoes entre Uniao, 

Estados, Municipios e Distrito Federal possibilitou a criacao de um banco de dados unico onde 

o fisco pode agir com mais rapidez verificando, atraves do confronto de informagoes os dados 

enviados pelas empresas. 

Atraves da RFB percebe-se que a chave de acesso, e do codigo de barra da Danfe e possivel o 

fiscal verificar a validade da nota, e se a mesma passou pelo Posto Fiscal de Fronteira, 

repassando todas as informagoes necessarias para o controle fiscal de forma a agilizar a 

fiscalizagao. 

De acordo com a RFB o confronto das informagoes ocorre um aumento no controle das 

operag5es de entrada e saida de mercadorias das empresas, de forma agil o fisco confronta as 

informagoes para verificar se as mesmas estao compativeis, qualquer irregularidade e 

constatada de forma mais rapida e segura, diminuindo a sonegagao e aumentando a 

arrecadagao de impostos. 

Diante do que foi exposto pela RFB a NF-e juntamente com a Escrituragao Fiscal Digital e 

Escrituragao Contabil Digital torna possivel depois de uma analise de informagoes verificar as 

coerencias e eventuais inconsistencies do projeto SPED (Sistema Publico de Escrituragao 

Fiscal Digital), dando suporte para melhorar o projeto ou ate mesmo nosvas ideias para 

complementa-lo. 

2.2.5 Funcionamento de emissao e transmissao da NF-e 

Segundo a Receita Federal do Brasil (2010), a empresa emissora de NF-e gerara um 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 correspondent a Nota Fiscal Eletronica (NF-e), sera entao transmitido 

pela Internet para a Secretaria da Fazenda da jurisdigao do contribuinte que fara uma pre-

validagao do arquivo e devolvera um protocolo de recebimento (Autorizagao de Uso), sem o 

qual nao podera haver o transito da mercadoria. 

Em suma de acordo com a RFB a emissao inicia-se com a transagao entre comprador e o 

vendedor onde o vendedor envia as informagoes da NF-e para a Secretaria da Fazenda que 

faz a validagao se a mesma for positiva devolve-se desta forma uma autorizagao de uso da NF-
26 



e, ou seja, o protocolo de recebimento, onde a NF-e sera retransmitida para a Secretaria da 

Fazenda de destino e para a Receita Federal, que podera a partir dai ser impressa o 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica como tambem a sua consulta atraves da internet 

pelas partes ou para os demais interessados que detenham da chave de acesso, vale salientar 

que cada operacao devera solicitar a autorizacao de uso da NF-e a Secretaria da Fazenda, e 

toda recepcao ocorrera antes do fato gerador ocorrer. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VENDEDOR Transito autorizado (DANFE + autorizacio de uso) COMPRADOR 

ENVIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

if 
NF-e 

DEVOLVE 

AUTORIZA 

QAO DE 

USO NF-e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A "OK~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SEFAZ VALTDAgAb zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V 

Assinatura digital 

Esquema XML 

Emitente autorizado 

Destinatario 

V 

FISCALIZACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:AI .ZA<  

Pos Validacdo 

Coerencia 

informacoes 

Cruzamento de 

dados 

llustracao 1- Emissao e Transmissao de NF-e 

Fonte: Santos, Silva e Oliveira - 2009. Adaptada pela autora 2010 

2.2.6 Consulta da Nota Fiscal Eletronica 

Segundo a Sefaz (2010) a existencia de uma NF-e e sua validade poderao ser verificadas 

atraves de uma consulta no site da Secretaria de Fazenda da Unidade da Federacao de origem 



do emitente da NF-e, para tanto, sera necessario acessar a pagina da SEFAZ de origem e 

informar a chave de acesso da NF-e. 

De acordo com ao que foi exposto anteriormente depois de ter sido feita a transacao comercial e 

sua transmissao junto ao orgao competente, a consulta da NF-e podera ser feita pela internet 

atraves do codigo de acesso que e uma sequencia de 10 digitos que estara exposta no codigo 

de barras da Danfe que e o documento auxiliar da nota fiscal eletronica. 

A consulta sera completa constando todos os dados como status da NF-e e o momento de sua 

recepcao, sera emitido ainda um protocolo de consulta, que servira como uma certidao de 

consulta realizada. Deve-se ressaltar ainda que as Secretarias de Fazenda disponibilizam dois 

ambientes de consulta: consulta em ambiente de homologacao, para consulta de NF-e emitidas 

em teste e consulta em ambiente de producao para consulta das NF-e com validade juridica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VENDEDOR Transito autorizado (DANFE + autorizado de uso) COMPRADOR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SEFAZ 

llustragao 2 - Consulta pela internet da NF-e 

Fonte: Santos, Silva e Oliveira - 2009. Adaptada pela autora 2010 
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2.2.8 Envio da NF-e em operagoes interestaduais e internacionais 

Segundo a Sefaz (2010) Tratando-se de operagoes interestaduais, os Postos Fiscais de 

Fronteira receberao a informagao previa da NF-e, eliminando-se, assim, a necessidade atual de 

digitagao de notas fiscais, facilitando o controle do Fisco e reduzindo o tempo gasto pelo 

contribuinte nestas repartigoes. A NF-e sera transmitida para a Sefaz da Unidade Federada de 

embarque das mercadorias, tratando-se de exportagao de mercadorias atraves de portos ou 

aeroportos nao situados na UF da circunscrigao do emitente da Nota Fiscal. 

Em resumo de acordo com que foi dito anteriormente as operagoes interestaduais a NF-e sera 

enviada de forma antecipada para a Secretaria da Fazenda do Estado de destino da 

mercadoria de forma mais agil e segura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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llustragao 3 - Envio NF-e operagoes interestaduais e internacionais 

Fonte: Santos, Silva e Oliveira - 2009. Adaptada pela autora 2010 



2.2.9 Confirmacao do recebimento pelo destinatario 

De acordo com a Sefaz (2010) O projeto da NF-e preve que a confirmacao de recebimento do 

destinatario podera ser realizada de duas formas: de forma manual no site da Sefaz, com o 

contribuinte destinatario identificando-se pelo controle de acesso ou, de forma eletronica, 

atraves de tecnologia "web service". 

Diante deste contexto percebe-se que o contribuinte destinatario ficara obrigado pela legislacao 

a fazer a confirmacao do recebimento da mercadoria atraves do site da SEFAZ de forma 

manual ou usando a tecnologia da "web service", sendo uma garantia ao emitente da entrega 

de sua mercadoria ao seu cliente atraves do recebimento do comprovante eletronico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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SEFAZ 

llustracao 4 - Confirmacao Recebimento via "web service" 

Fonte: Santos, Silva e Oliveira - 2009. Adaptada pela autora 2010 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.2.10 Cancelamento da Nota Fiscal Eletronica 

De acordo com a Sefaz (2010) somente podera cancelar uma NF-e, cujo seu uso tenha sido 

previamente autorizado pelo Fisco que e urn protocolo de autorizacao de uso e desde que nao 

tenha ainda ocorrido o fato gerador, ou seja, caso ainda nao tenha ocorrido a saida da 

mercadoria do estabelecimento, atualmente o prazo para cancelamento e de sete dias ou entao 

168 horas contados a partir da autorizacao da nota fiscal eletronica. 

Segundo o contexto a NF-e depois de processada nao podera sofrer nenhum alteracao pois 

qualquer modificacao comprometera seu conteudo e invalida a assinatura digital, podendo 

apenas dentro de algumas condicoes ser cancelada por meio de urn pedido a SEFAZ atraves 

do arquivo XML informando a respectiva chave de acesso, apos a autorizacao do 

cancelamento pode ser feita as alteracoes necessarias por meio da Carta de Corregao 

Eletronica transmitida para mesma Secretaria da Fazenda que autorizou a Nota Fiscal 

Eletronica. 

2.2.11 Transmissao da NF-e em Regime de Contingencia 

Receita Federal do Brasil (2010), o Regime de contingencia sao mecanismos disponibilizados 

pelos SEFAZ estaduais e nacionais para emissao da Nota Fiscal Eletronica quando o sistema 

da Secretaria Da Fazenda Nacional estiver instavel ou fora de operacao. 

Dentre os mecanismos citaremos um o FS (Formulario de Contingencia de Seguranga) 

Contingencia FS - Formulario de Seguranga zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. transmitirNF c 
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problemastecnicos. 
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Impressoem FS 

llustragao 1 -Transmissao em formulario de seguranga 



Fonte: Receita Federal do Brasil 2010. Adaptada pela autora 2010 1 

De acordo com a Receita Federal do Brasil o Regime de Contingencia so podera ser usado 

pelo contribuinte quando houver algum problema no Sistema da Secretaria Estadual da 

Fazenda, devendo o emissor da NF-e transmitir o Danfe em duas vias em Formulario de 

Seguranga, sendo uma das via sera utilizada no transito da mercadoria e o emitente devera 

guardar a segunda via do documento fiscal durante prazo estabelecido pela legislagao 

tributaria. Apos ser sanado o problema o contribuinte devera efetuar a transmissao da Nota 

Fiscal Eletronica Imediatamente informando o numero do formulario de seguranga. 

2.3 Certificagao Digital 

De acordo com Mariano e Azevedo (2009), a Certificagao Digital pode ser definida como sendo 

a tecnologia que prove os mecanismos de seguranga capazes de garantir autenticidade, 

confidencialidade e integridade as informagoes eletronicas das mensagens e documentos 

trocados na internet. Segundo os autores a Certificagao Digital possibilita manter todos os 

dados confidenciais, protegidos contra pessoas nao autorizadas, contendo o nome do 

fornecedor e cliente que fizeram a transagao, e urn numero publico exclusivo, denominado 

chave de acesso, com codigo de barra impressos no Documento Auxiliar da Nota Fiscal 

Eletronica, onde a mesma deve acompanhar a mercadoria em todo seu trajeto. 

O avango da Tecnologia da Informagao possibilitou que fosse desenvolvida a Certificagao 

Digital gragas aos avangos da criptografia nos ultimos 30 anos, existindo atualmente dois tipos 

de criptografia: a simetrica e a de chave publica. De acordo com Mariano e Azevedo (2009), A 

criptografia simetrica realiza a cifragem e a decifragem de uma informagao atraves de 

algoritmos que utilizam a mesma chave, garantindo sigilo na transmissao e armazenamento de 

dados. Como a mesma informagao deve ser utilizada na cifragem e na decifragem, a 

informagao deve ser compartilhada entre quern cifra e quern decifra os dados. Essas chaves 

sao geradas simultaneamente e sao relacionadas entre si, o que possibilita que a operagao 

executada por uma seja revertida pela outra. A chave privada deve ser mantida em sigilo e 

protegida por quern as gerou. A chave publica e disponibilizada e tornada acessivel a qualquer 

individuo que deseje se comunicar com o proprietario da chave privada correspondente. 

1 Criptografia tern origem grega e significa a arte de escrever em codigos de forma a esconder a 

informagao na forma de um texto incompreensivel. A informagao codificada e chamada de texto cifrado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Seguindo o exposto a Certificagao Digital proporciona aos cidadaos beneficios como agilidade 

nas transagoes, redugao da burocracia, redugao dos custos e consequentemente satisfagao 

dos usuarios, entre outros, dentre alguns dos usuarios da Certificagao digital estao: 

Segundo a Receita Federal do Brasil (2010): 

• GOVERNO FEDERAL: o Presidente da Republica e Ministros tern 

utilizado certificados digitals na tramitagao eletronica de documentos 

oficiais, que serao publicados no Diario Oficial da Uniao. Urn sistema faz 

o controle do fluxo dos documentos de forma automatica, desde a origem 

dos mesmos ate sua publicagao e arquivamento. 

• ESTADO DE PERNAMBUCO: primeiro estado brasileiro a utilizar a 

Certificagao Digital. A Secretaria de Fazenda de Pernambuco 

disponibilizou urn conjunto de servigos pela Internet com base na 

certificagao digital que proporcionou diversos beneficios como: entrega 

de diversos documentos em uma unica remessa; redugao drastica no 

volume de erros de calculo involuntarios; apuragao automatica dos 

impostos; minimizagao de substituigoes de documentos e redugao de 

custos de escrituragao e armazenamento de livros fiscais obrigatorios. 

• IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO: implantou 

certificagao digital de ponta a ponta em seu sistema que automatiza o 

ciclo de publicagoes na Internet, permitindo a eliminagao das ligagoes 

interurbanas e dos constantes congestionamentos telefonicos em 

horarios de pico, uma vez que se utiliza a Internet com garantias de sigilo 

e privacidade, alem da obtengao de garantia de autoria por parte do autor 

das materias. 

De acordo com Mariano e Azevedo (2009), para a emissao dos certificados, as Acs ( 

Autoridades Certificadoras), possuem deveres e obrigagoes que sao descritos em urn 

documento chamado de Declaragao de Praticas de Certificagao (DPC). A DPC dever ser 

publica, para permitir que as pessoas possam saber como foi emitido o certificado digital. Entre 

as atividades de uma AC, a mais importante e verificar a identidade da pessoa ou da entidade 

antes da emissao do certificado digital. 



Diante do que foi exposto pelos autores, as Autoridades Certificadoras sao empresas de 

grande responsabilidade, pois para a emissao dos certificados e necessario que as mesmas 

contenham informagoes confiaveis que permitam a verificagao da identidade do titular, quanto 

melhor definidos e abrangentes forem os procedimentos adotados por uma AC, maior sera usa 

confiabilidade No Brasil, o Comite Gestor da ICP-Brasil e o orgao governamental que especifica 

os procedimentos que devem ser adotados pelas Autoridades Certificadoras.. 

Ainda segundo Mariano e Azevedo (2009), O cumprimento dos procedimentos e auditado e 

fiscalizado, envolvendo, por exemplo, exame de documentos, de instalacoes tecnicas e dos 

sistemas envolvidos no servico de certificagao, bem como seu proprio pessoal. A nao 

concordancia com as regras acarreta em aplicagoes de penalidades, que podem ser inclusive o 

descredenciamento. As Acs credenciadas sao incorporadas a estrutura hierarquica da ICP-

Brasil e representam a garantia de atendimento todos criterios estabelecidos em prol da 

seguranga de suas chaves privadas. Dest forma observa-se que a certificagao digital possibilita 

diversas facilidades tanto para os contribuintes como tambem para o fisco, porem seu uso nao 

torna as transagoes realizadas isenta de responsabilidades as Acs por exemplo sao 

constantemente fiscalizadas e quern nao cumprir os procedimentos instituidos pelo Comite 

Gestor da ICP-Brasil sera severamente punido, ou ate mesmo ter seu registro cancelado. Outra 

responsabilidade e para com o contribuinte que mesmo tendo o uso da chave privada autentica 

para uma transagao ou urn documento, ela confere o atributo de nao-repudio a operagao, ou 

seja, o usuario nao pode negar posteriormente a realizagao daquela transagao. Por isto, e 

importante que o usuario tenha condigoes de proteger de forma adequada a sua chave privada 

e ter acima de tudo consciencia e responsabilidades das informagoes transmitidas. 

Segundo a Receita Federal (2010), existem dispositivos que incrementam a protegao das 

chaves, como os cartoes inteligentes (smart cards). Eles se assemelham (em formato e 

tamanho) a urn cartao de credito convencional. Os smart cards sao urn tipo de hardware 

criptografico dotado de urn microprocessador com memoria capaz de armazenar e processar 

diversos tipos de informagoes. Podemos constatar diante do que foi exposto que esses cartoes 

inteligentes e possivel gerar as chaves e mante-las dentro de urn ambiente seguro, uma vez 

que as operagoes criptograficas podem ser realizadas dentro do proprio dispositivo. Alguns 

usuarios preferem manter suas chaves privadas no proprio computador. Neste caso, sao 

necessarias algumas medidas preventivas para minimizar a possibilidade de se comprometer a 

chave privada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Modelo de urn certificado Digital: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Receita Federal do Brasil, Adaptado pela autora 2010. 

2.4. DANFE. 

Segundo a Receita Federal (2010), o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica), 

nao substitui a nota fiscal modelo 1 ou 1-A, pois e apenas urn documento auxiliar para a 

consulta da NF-e, a mesma deve acompanhar a mercadoria em todo seu trajeto, permitindo ao 

portador consultar a existencia veracidade e autenticidade das informagoes atraves do 

chave de acesso ou codigo de barras pelo site da Secretaria da Fazenda do Estado do 

emitente, Secretaria da Fazenda do Estado do destinatario ou no portal nacional da Receita 

Federal. Observa-se que o DANFE 

Diante do que foi afirmado pela RFB, entende-se que a DANFE e uma representacao 

simplificada da Nota Fiscal Eletronica, que pode ser emitida em papel comum, ate mesmo papel 

reciclado em apenas uma via que contera em local de destaque e de facil identificacao a chave 

de acesso para que possa ser feita consultas pela internet e confirmara as informagoes da NF-e 

pelas unidades fiscais. Devido urn documento auxiliar o Danfe nao e necessario arquivar 

todavia deve ser impresso com letra legivel para que possa ser identificado o conteudo da 

mesma. 

Segundo a Receita Federal (2010), tern as seguintes fungoes: 

• Conter a chave numerica com 44 posigoes para consulta das 

informagoes da Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso); 



• Acompanhar a mercadoria em transito, fornecendo informagoes basicas 

sobre a operacao em curso (emitente, destinatario, valores, etc.); 

• Auxiliar na escrituracao das operagoes documentadas por NF-e, no 

caso do destinatario nao ser contribuinte credenciado a emitir NF-e; 

• Colher a firma do destinatario/tomador para comprovagao de entrega 

das mercadorias ou prestagao de servigos. 

De acordo com a afirmativa da RFB, o Danfe por ser urn documento auxiliar necessita 

acompanhar a mercadoria em todo seu trajeto para que possa ser analisado pelos orgaos 

fiscalizadores, tendo que estar impresso de forma legivel com respectivo codigo de acesso 

para poder ainda auxiliar na escrituragao do contribuinte nao obrigado a emissao da NF-e, e 

preciso ainda que o contribuinte tomador faga a comprovagao do recebimento da mercadoria. 

Segundo a Receita Federal (2010) segue algumas caracteristicas do DANFE: 

• O DANFE deve ser impresso pelo vendedor da mercadoria antes da 

circulagao dela; 

• O DANFE somente podera ser utilizado para transitar com as 

mercadorias apos a concessao da autorizagao de uso da respectiva NF-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e; 

• Quando a legislagao tributaria exigir a utilizagao especifica de vias 

adicionais das notas fiscais modelo 1 ou 1-A, o contribuinte credenciado a 

emitir NF-e devera imprimir o DANFE em tantas copias quantas forem 

necessarias para atender a exigencia, sendo todas elas consideradas 

originais; 

• O DANFE devera ser impresso em papel, exceto papel jornal, no 

tamanho minimo A4 (210 x 297 mm) e maximo oficio 2 (230 x 330 mm), 

podendo ser utilizadas folhas soltas, formulario continuo ou formulario 

pre-impresso e, em caso de contingencia, Formulario de Seguranga (FS) 

ou Formulario de Seguranga para Impressao de Documento Auxiliar de 

Documento Fiscal Eletronico (FS-DA). Na hipotese de venda ocorrida fora 
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do estabelecimento, o DANFE podera ser impresso em qualquer tipo de 

papel, exceto papel jornal, em tamanho inferior ao A4 (210 x 297 mm), 

caso em que sera denominado "DANFE Simplificado", devendo ser 

observado leiaute definido em Ato COTEPE. 

Segundo o que afirmativa da RFB o Danfe obrigatoriamente acompanhara a mercadoria, 

devera ser impresso em papel em papel comum no tamanho A4, podendo ainda dentre outras 

caracteristicas expostas pela Receita Federal conter elemento graficos desde que nao 

prejudique seu conteudo e o respectivo codigo de acesso, as informagoes e titulos devem ser 

grafados de modo que suas diretrizes e indicagoes estejam legiveis, o Danfe deve ser 

carimbada no verso no transito de sua mercadoria, podendo ainda no verso ser impressa 

informagoes complementares de interesse do emitente, se necessario pode ser impressa em 

mais de uma folha desde que mantidos o campos obrigatorios dentre outras caracteriticas 

2.5. SEFAZ 

De acordo com o Ministerio da Fazeda (2010), a Sefaz Virtual e urn ambiente computacional 

disponivel para diferentes unidades da federagao, demanda efetuar remotamente, a 

autorizagao das NF-e de seus respectivos contribuintes independentemente de sua localizagao 

geografica, estando disponivel 24 horas por dias, sete dias por semana. A atual infra-estrutura 

esta preparada para autorizar simultaneamente 300 NF-e por segundo. 

Atraves da afirmativa do Ministerio da Fazenda observa-se que a SEFAZ sao canais de 

comunuicagao, ou seja uma unidade centralizadora com capacidade de autorizar NF-e de 

contribuintes de Estados diferentes, onde a mesma foi criada para auxiliar os Estados na 

autorizagao das NF-e . Essa possibilidade e implementada pelas Secretarias da Fazenda 

Estaduais que podem optar em desenvolver sistemas proprios de autorizagao da emissao das 

NF-e ou nao, utilizando assim o Sefaz Virtual. Neste caso, os Servigos da autorizagao de 

emissao de NF-e pelos contribuintes do Estado serao realizados por Sefaz Virtual . 

Azevedo e Mariano (2009), afirmam que os servigos que a Sefaz Virtual realiza sao os 

previstos no Manual de Integragao do Contribuinte descrito no Modelo Conceitual da 

Arquitetuta de Comunicagao, a saber: 

Recepgao da NF-e; 



• Recepgao de Lotes; 

• Consulta processamento de Lote; 

• Cancelamento de NF-e; 

• Inutilizagao de numeracao de NF-e; 

• Consulta da situagao atual da NF-e; 

• Consulta do status do servico; 

• Consulta cadastre 

Diante do que foi exposto o Manual de Integragao do Contribuinte estabelece as 

especificacoes tecnicas da Nota Fiscal Eletronica (NF-e), e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 

Eletronica (DANFE), bem como dos Pedidos de Concessao de Uso, Cancelamento, Inutilizacao 

e Consulta. 

Azevedo e Mariano (2009), afirmam ainda que atualmente existem dezoito unidades da 

Federacao que utilizam esse ambiente, porem estao prevista as operagoes de duas, a Sefaz 

Virtual - RS e da RFB. Para a utilizagao da mesma e necessario urn protocolo de cooperagao 

assinado entre a Sefaz que pretende utilizar o sistema e a Sefaz Virtual. Nota-se que a 

responsabilidade pelo credenciamentoe autorizagao para o contribuinte utilizar os servigos da 

sefaz Virtual e da Sefaz de suas circunscrigao, de seu Estado. 

De acordo com a Sefaz 2010 os estados que tern cobertura pela Sefaz RS e Sefaz da Receita 

federal do Brasil sao os seguintes: 

• Estados emissores pela Sefaz RS: Autorizam notas fiscais dos 

Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapa, Mato Grosso do Sul, 

Paraiba, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins 

• Estados emissores pela Sefaz RFB: Ceara , Espirito Santo, Maranhao, 

Para, Piaui, Parana e Rio Grande do Norte. 

Diante desta afimativa da Sefaz observa-se ainda que os Estados que utilizam a tecnologia 

propria para utilizar a NF-e sao: Amazonas, Bahia, Ceara, Goias, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Minas Gerais, Parana, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondonia, Sao Paulo e o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Distrito Federal, sendo que desses, os Estados do Amazonas, Ceara, Mato Grosso do Sul e 

Parana, o que nada impede que as mesmas fagam uso da Sefaz Virtual.. 

2.6. Contabilidade Tributaria 

Para OliveirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2003), a carga tributaria e elevada e o Sistema Tributario tern 

aproximadamente 60 tributos, com diversas Leis, Regulamentos e Normas que sao alterados 

constantemente. Nesse contexto nota-se, que e preciso que o contador, ou qualquer outro 

profissional da area, conhega com profundidade a legislagao tributaria, devido a sua 

responsabilidade no gerenciamento e definigao dos procedimentos a serem adotados pela 

equipe de contabilidade para atingir os objetivos e as metas tragadas. 

Observa-se ainda que devido as constantes alteragoes na legislagao e o impacto economico, 

os contribuintes precisam de formas licitas para diminuir os pagamentos de tributos. Urn bom 

planejamento tributario e a unica froma licita para contrapor os principios fiscais. Como foi 

afirmado anteriormente pelo autor nos dias atuais, a carga tributaria nacional e alta tanto sobre 

a pessoa juridica como sobre a fisica, sendo assim a Contabilidade Tributaria conta com uma 

ferramenta nova, a NF-e, que promete revolucionar as obrigagoes tributarias das empresas, 

deixando para tras os taloes de notas fiscais em papel e dando espago ao registro da operagao 

por meio do processamento eletronico e online dos dados. As empresas terao acesso aos 

portais das autoridades tributarias municipais, estaduais e federals, e suas operagoes 

comerciais serao homologadas em tempo real. 

A Receita Federal (2010), afirma que o SPED determina a transmissao unica das diversas 

obrigagoes acessorias dos diferentes orgaos fiscalizadores, e agiliza a identificagao de ilicitos 

tributarios com a melhoria do controle dos processos, da rapidez no acesso as informagoes e 

da fiscalizagao das operagoes por meio do cruzamento de dados e da Auditoria eletronica. 

Percebe-se que ha urn grande interesse da Tl em confrontar essas informagoes para pode 

identificar os contribuintes que estao agindo de forma ilicita para com o Estado e por tanto 

poder arrecadar mais tributos. 

Segundo a Receita Federal (2010), o projeto SPED foi elaborado seguindo algumas premissas, 

como o aumento da competitividade entre as empresas que estarao submetidas as mesmas 

regras de tributagao. Isso contribuira para a eliminagao da concorrencia desleal melhorando o 

ambiente de negocios para as empresas no Brasil. O novo sistema foi instituido pelo Decreto n° 

6.022, de 22 de Janeiro de 2007, e faz parte do PAC (Programa de Aceleragao do 

Crescimento), do Governo Federal. Nota-se que o Governo Federal atraves do PAC esta 



buscando integrar e modernizar a Administragao Tributaria, fazendo com que os 

representantes da Uniao, Estados ou Municipios unam-se em urn objetivo comum a todos 

implantando metodos inovadores para facilitar as fiscalizagoes e consequentemente diminuir a 

evasao de tributos. 

Observa-se ainda que essa Reforma Tributaria esta sendo implantada para tentar diminuir o 

custo publico e privado em relacao ao cumprimento das obrigagoes tributarias. Esse projeto 

sao beneficos no controle e arrecadagao e tern poder de fiscalizagao e controle pela Receita 

Federal, ou seja, depois da implantagao do SPED nao havera restringimento do direito de 

defesa do contribuinte porque tanto a defesa como a autuagao so podem se basear no 

efetivamente contabilizado e nos correspondentes documentos de suporte do registro contabil. 

2.7. Tecnologia da Informagao 

Para Beal (2004), o principal beneficio que a tecnologia da informagao traz para as 

organizagoes e sua capacidade de melhorar a qualidade e a disponibilidade de informagoes e 

conhecimentos importantes para a empresa, seus clientes e fornecedores. 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. Diante deste contexto percebe-se que 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 profissionais 

Segundo a Receita Federal (2010), o SPED esta exigindo profundas mudangas nos processos 

das empresas e, principalmente, na infra-estrutura de Tecnologia da Informagao. Percebe-se 

que a Tl e algo necessario para que as obrigatoriedades fiscais e tributarias sejam atendidas 

de acordo com as normas, uma vez que ele esta se tornando cada vez mais urn processo 

digitalizado, com isso, os profissionais que atuam no setor precisam estar atentos as suas 

metodologias de trabalho sentado sempre atualizados com as mudangas ocorridas. 

Observa-se ainda que a area de Tecnologia da Informagao da empresa precisa tomar uma 

serie de providencias para atender as exigencias desse novo sistema, como por exemplo, o 

desenvolvimento ou a contratagao de solugoes de gestao, a preparagao da infra-estrutura e o 

treinamento dos usuarios. Todas essas providencias exigem que os trabalhos sejam iniciados 

com bastante antecedencia e que a gerencia trabalhe junto as outras areas da empresa para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que tudo esteja funcionando nas datas em que devam passar a utilizar cada ponto do SPED, e 

tudo isso requer urn gasto a mais para poder esta em dia com suas obrigagoes para com o 

Estado. Assim, trabalhando em equipe sob urn mesmo foco e objetivo, a empresa conseguira 

atender, de forma satisfatoria, os requisitos federals dessa nova maneira de processamento 

fiscal. 

Para Azevedo e Mariano (2009), o SPED Fiscal traz uma evolugao da tecnologia. Em termos 

praticos, as organizagoes que ja possuem urn sistema ERP (Enterprise Resource Planning) 

precisam apenas fazer uma atualizagao tecnologica. 

Segundo os autores observa-se que a primeira necessidade dessas empresas em relagao a 

Tecnologia da Informagao, e definir se o ERP ira possuir ou nao o recurso; se o servidor 

suportara uma nova carga; se ha hardware disponivel para armazenamento das NF-e e dos 

certificados digitals (obrigatorios no processo de emissao da NF-e); como sera a comunicagao 

com a Sefaz; o pessoal destacado para ao menos monitorar o processo, e assim por diante. E 

necessario ainda atengao na hora de processar os dados, segundo uma pesquisa feita pelo 

IOB (2009), 8 em cada 10 empresas erram em algum passo do processo de transmissao de 

informagao ao Fisco, por varias razoes, que vao desde a falta de investimento e capacitagao de 

pessoal, ate o uso de ferramentas inadequadas. 

O ideal seria que a empresa criasse uma auditoria eletronica para minimizar os erros e os 

riscos para com o fisco, ou seja, e uma solugao que avalia os procedimentos fiscais, a forma de 

tributagao e a rotina dos departamentos de uma empresa, identificando inconsistencies que 

produtos eletronicos nao enxergam e recomendando ajustes e adequagoes sob medida, 

seguindo os criterios de uma autentica fiscalizagao. 

O investimento em tecnologia e essencial para garantir o pleno funcionamento do novo 

processo de contabilidade tributaria e a NF-e e apenas o primeiro passo para a modernizagao 

principalmente das pequenas e medias empresas, ja que o investimento em softwares de 

gestao, alem de agilizar este processo, permite o controle e o gerenciamento completo de 

todos os processos e departamentos da empresa este novo processo de escrituragao fiscal 

muda tambem o trabalho do Contador, que precisa estar sempre atualizado em relagao a 

legislagao tributaria, aumentando cada vez mais suas responsabilidades no gerenciamento da 

atividade, que deixa para tras os taloes de notas fiscais em papel e da espago ao registro da 

operagao por meio do processamento eletronico e online dos dados. 

O profissional contabil esta passando por urn momento em que exige muita reflexao, pois com 

o avango da tecnologia da informagao aliada ao grande desenvolvimento das 

telecomunicagoes, as coisa estao mudando dentro das organizagoes, que utilizao cada vez 



mais da tecnologia para auxiliar seus gestores nas tomadas de decisoes e na elaboragao de 

pianos estrategicos. 

Meira Neto, Abdon (2003), afirmam que esse avango da tecnologia da informagao dentro das 

organizagoes vem ocorrendo tambem na area contabil, ha alguns anos atras as grandes 

empresas tinham departamentos de contabilidade, para classificar, conciliar, datilografar ou 

digitar langamentos, etc. 

Segundo a afirmativa do autor nota-se que hoje ja nao se ve mais isto, pois todo este trabalho 

esta informatizado entende-se que a contabilidade, tanto a nivel teorico como pratico, tern se 

utilizado de uma forma pobre dos recursos disponiveis da informatica para a concepgao do seu 

sistema de informagao. A Tecnologia da Informagao veio somar, para ajudar e agilizar os 

servigos em contabilidade, todavia a fiscalizagao ficou ainda maior. 

Segundo GIL (2000), nossa sociedade mundial, esta cada vez mais depende da tecnologia, e 

necessita da qualidade do trabalho do ser humano, considerado por seu talento intelectual, 

para continuidade da caminhada com foco na melhoria dos negocios. Percebe-se a parti desta 

afirmativa o quanto e importante observar que estas mudangas trazidas pelo avango 

tecnologico imprimem uma constante necessidade de atualizagao dos profissionais ligados a 

gestao das empresas, e muito especialmente os profissionais contabeis. 

Diante do que foi proposto pelo autor observa-se que o profissional contabil esta passando por 

urn momento em que exige reflexao, pois com o avango da tecnologia da informagao, as s 

estao mudando, como por exemplo as escrituragoes digitals, dentro das organizagoes que 

utilizao cada vez mais da tecnologia para auxiliar seus gestores nas tomadas de decisoes e na 

elaboragao de pianos estrategicos. Nota-se que qualificagao e mais do que nunca 

impreescindivel, e preciso se especializar, mostrar seu diferencial, a concorrencia aumenta a 

cada dia, por isso profissionais capacitados estao cada vez mais proximos da realidade com 

Tecnologia da informagaol. 

Ainda segundo GIL (2000), desde o comego dos anos 90 a tecnologia da informagao tern se 

desenvolvido de forma cada vez mais , principalmente na area de gestao, onde dentre outros, 

surgiram os softwares integrados de gestao, os chamados mensuragao e informagao que a 

contabilidade contribui ao desenvolvimento dos negocios indiretamente e a tomada de decisao 

diretamente. Percebe-se que a contabilidade tern hoje a missao tambem de informar aspectos 

economicos atraves de dados nao monetarios, como por exemplo, o nivel de risco a que se 

expoe uma entidade. 

Segundo o que foi exposto pelo autor, essas mudangas nao sao de hoje, ja estavam projetadas 

ha muitos anos, e as coisas vem acontecendo naturalmente com a globalizagao.O mercado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tern necessidade de mudar, agilidade e informagopes cada vez mais seguras e acessiveis. 

Atualmente a tecnologia da informagao e uma realidade no ambiente empresarial, tern 

influenciado na gestao das empresas, a maneira de fazer negocios, e o relacionamento entre 

clientes e fornecedores. Nossa sociedade mundial, cada vez mais depende da tecnologia para 

continuidade da caminhada com objetivo na melhoria dos negocios. 

Ainda segundo GIL (2000), o avango tecnologico tern trazido mudangas que se tornam 

necessarios a atualizagao dos profissionais ligados a gestao das empresas, e especialmente os 

profissionais contabeis, onde o seu perfil exige mais qualificagao do que o simples 

conhecimento e aplicagao das tecnicas de registro e o atendimento as regulamentagoes legais 

e tributarias. O SPED, numa analise maior, permite que o contabilista se modernize e se 

capacite em relagao a nova tecnologia, tendo, portanto, mais tempo para atuar como parceiro 

de negocio da empresa, com visao critica da atividade que realiza. As expressoes "estrategica 

e informagao" devem representar significado uniformes, o que gera urn enorme impacto na 

permanencia das empresas no mercado atual, portanto, e preciso manter uma equipe em 

continuo aperfeigoamento, os clientes exigem isso. Precisa-se de algo que se apresente em 

meios e objetivos composto de pianos e metas, formando-se urn indicador dos negocios da 

empresa e dos meios para reagir as mudangas.Todos esses fatores que sao imprescindiveis 

para orientar o comportamento de uma organizagao, chamamos de estrategia. 

A fungao e os desafios dos profissionais contabeis deixam de ser apenas narrativos e se 

transformam, na necessidade de atender a seus diversos segmentos de usuarios, de suas 

diversidades e necessidades de informagao para eficaz gerenciamento das suas atividades. 

VASCONCELOS (2001, p. 09), 

Os contadores tern importante papel no processo de solugao de problemas, nao 

como responsaveis por decisoes, mas como responsavel pelo levantamento e 

pela informagao de dados que interessam. Seus relatorios tern que apresentar 

dados validos, numeros que megam as quantidades pertinentes para a decisao a 

ser tomada. Muitos administradores querem que o contador faga recomendagoes 

sobre a decisao apropriada, apesar de a escolha final sempre ser do executivo 

de linha. 

O Contador vem assumindo uma fungao que oferece a sociedade varios beneficios, incluindo 

menores riscos ao investir, e melhor destinagao de recursos, no seu dia-a-dia o profissional 

contabil se depara com inumeras demandas oriundas de diversas fontes: governo, instituigoes 



financeiras, aos socios, acionistas e proprietaries de cotas societarias, alem dos 

administradores, diretores e executivos incumbidos de tocar a administragao das empresas. 

2.8. O Fisco 

Segundo a Receita Federal (2010), 

Fisco tern como maior interesses o cruzamento de dados bancarios, 

Viabilidade de fiscalizagao automatica do IRPF, PIS, COFINS, IRPJ, no 

ambito Federal; Viabilidade de fiscalizagao de tributos estaduais e 

municipais com estes mesmos dados atraves de convenios a serem 

firmados entre Uniao, Estados e Municipios - ISS, retroatividade da Lei 

que for instituida para fins de alterar os mecanismos de fiscalizagao; 

Necessidade de evitar o risco imediatamente. Desta forma percebe-se 

que os tributos realizados hoje poderao ser fiscalizados por LEIS ainda 

desconhecidas, que venham a ser publicadas nos proximos anos, ja que 

e urn sistema novo nao existe lei especifica. Com a implantagao da NF-e 

e o SPED Fiscal que sao dois mecanismos automatizados, que uma vez 

implantados, possivelmente criarao o maior mecanismo de controle de 

tributos para o Fisco, tendo em vista a possibilidade de cruzamentos de 

dados de todas as especies. Implementada a NF-e e o SPED Fiscal, o 

Fisco tera a sua disposigao todas as informagoes das empresas, em 

todos os niveis para possiveis fiscalizagoes, desde que percebida 

distorgoes nas informagoes transmitidas. A melhor forma alem da 

qualificagao e a prevengao que pode ser feita tomando algumas medidas 

como: 

• Todas as empresas comecem ja a regularizar a parte fiscal; 

• Fagam urn projeto piloto de adaptagao dos sistemas a NF-e e ao SPED, 

antes que se torne obrigatorio; 

•Tenham uma posigao extremamente conservadora quanto ao 

pagamento de tributos; 

• Caso optem pelo nao pagamento de algum tributo, que o fagam 

mediante agao judicial preventiva; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Fagam o planejamento ou gestao tributaria da empresa, considerando 

ao maximo as tendencia tecnologicas de fiscalizagao para prever de 

forma mais objetiva o risco das decisoes tomadas. 

O Fisco implantou atraves da modernizagao tecnologica o SPED fiscal para ter urn melhor 

controle fiscal, melhorando desta forma o intercambio e compartilhamento de informagoes entre 

os fiscos, para reduzir os custos, diminuir a sonegagao fiscal e aumentar consequentemente a 

arrecadagao de impostos. 



3. DESCRIQAO E ANALISE DOS DADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesta segao apresenta-se a Identificacao do perfil do profissional de contabilidade da cidade de 

Sousa/PB diante das concepcoes, motivacoes e dificuldades com a implantacao do Sped 

Fiscal, a analise foi feita de acordo com a metodologia apresentada e os resultados obtidos 

com os questionarios aplicados. 

Para analisar o perfil foram estudadas questoes do tipo grau de instrucao, faixa etaria, 

experiencia no ramo da profissao, area de atuacao, horas trabalhada por dia e dificuldade no 

exercicio da profissao. 

Na analise do grafico 1 foi observado que dos 20 profissionais questionados na cidade de 

Sousa/PB 60% deles possui Curso Tecnico em Contabilidade, 30% Nivel Superior e apenas 

10% possui pelo menos uma Pos-Graduacao, a expectativa deste quadro reverter e muito 

grande visto que na cidade foi implantado um curso de Graduacao em Ciencias Contabeis, com 

novos profissionais entrando no mercado de trabalho o numero de graduados sera maior que o 

numero de tecnicos. 

Grau de Instrucao 

10% 

• Curso Tecnico 

Curso Superior 

Pos-Graduado 

GRAFIC01-Grau de Instrucao 

Fonte: Dados da pesquisa 2010 

O Grafico 2 mostra a faixa etaria dos profissionais contabeis, onde 50% deles estao entre 31 a 

45 anos de idade, 25% estao entre 18 a 30 anos e os 25% restantes entre 46 a 60 anos. Como 

se pode perceber metade dos entrevistados estao entre 31 a 45 anos, ou seja, sao muito 

experientes no ramo da contabilidade, como houve uma media de 25% de profissionais 

atuando no mercado com idades entre 46 a 60 esse quadro tende a mudar nos proximos anos 

sendo que o indice de idade entre 18 a 30 tera um aumento relativo, porque cada vez mais os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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jovens estao entrando no mercado de trabalho e pela idade dos entrevistados o tempo de 

aposentadoria esta bem proximo, aumentando espaco para novos profissionais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Faixa Etaria 

• De 18 a 30 anos 

De31 a 45 anos 

De 46 a 60 anos 

GRAFICO 2- Faixa Etaria 

Fonte: Dados da pesquisa 2010 

Por sua vez, o Grafico 3 demonstra a experiencia profissional onde o maior nmero de 

profissionais atuantes estao no mercado a uma media entre 06 a 15 anos demostrando 50% 

dos respondentes, 25% possui entre 16 a 25 anos de experiencia, 20% possui ate 5 anos e 5% 

possui acima de 25 anos de trabalho. O que mostra que os profissionais sao experientes e 

precisam estar se capacitando para acompanhar as mudangas que estao ocorrendo na 

profissao contabil com a insergao da tecnologia da informagao. 

Experiencia Profissional 

• Ate 05 anos 

5% 

De 16 a 25 anos 

• Acima de 25 

anos 

GRAFICO 3- Experiencia Profissional 

Fonte: Dados da pesquisa 2010 



No que se refere a area de atuacao o Grafico 4 mostra que a maioria dos respondentes, o que 

correponde a 95% deles so atuam como contabilista, 5% nao informou. Isso confirma a analise 

do grafico 1 onde a maioria possui curso tecnico, ja que nao ha exigencia de nivel de 

Graduacao para atuar como contabilista, mas sim para outras areas que ainda nao estao sendo 

totalmente exploradas como auditor, perito, professor que exige o nivel de graduacao. O que 

tende a mudar ja que na cidade possui um curso de nivel superior em Ciencias Contabeis e 

com novos profissionais entrando no mercado a expectativa e que aumente o numero de 

contadores de nivel superior, auditores, peritos, professores universitarios entre outras areas 

em que exige o titulo de Graduado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Area de Atuacao 

5% 

• Contabilista 

Nao informou 

GRAFICO 4- Area de Atuacao 

Fonte: Dados da pesquisa 2010 

Observa-se atraves do grafico 5 as horas trabalhadas ao dia, onde a maioria dos entrevistados 

passa de 9h a 10h se dedicando ao trabalho, ou seja, trabalham um pouco acima do que e 

estipulado por lei de 8h por dia, o que corresponde a 45% dos entrevistados, em seguida 

aparecem os que passam 25% do tempo trabalhando o que corresponde a 8h trabalhadas e de 

11h a 12h e ainda 5% dos entrevistados passam mais de 12h no exercicio de sua profissao, ou 

seja, a metade de um dia. 



Horas Trabalhadas por Dia 
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• Acima de 12h zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAFICO 5- Horas trabalhadas por dia 

Fonte: Dados da pesquisa 2010 

O grafico 6 que retrata as dificuldades encontradas no exercicio da profissao, houve resposta 

variadas onde a que mais foi afirmada e a falta de valorizacao profissional que ficou com uma 

media de 55% dos respondentes, em segundo ficou a concorrencia deslesal com 25% das 

questoes respondidas, ja 10% afirma que uma grande dificuldade enfrentada e abaixa 

remuneracao profissional, e 10% dos respondentes nao quiseram opinar. 

Dificuldades da Profissao 

• Nao Informou 
10% 

f^^^ 10% 

• Baixa 

Remuneracao 

W 55% Falta de 

Valorizacao 

• Concorrencia 

Desleal 

GRAFICO 6- Dificuldades no exercicio da profissao 

Fonte: Dados da pesquisa 2010 

Para acompanhar as mudangas que estao ocorrendo na profissao contabil e necessario que os 

profissionais da area estejam buscando diariamente as novidades, e aumentando seu 

conhecimento, relacionado a essa afirmativa de acordo com o grafico 7, 60% dos entrevistado 



responderam que a maior fonte de atualizacao e informagao buscada pelos mesmo e a internet 

por ser mais acessivel, em seguida os boletins informativos, e em ultimo lugar e com as 

mesmas proporcoes estao os livros e os cursos cada um com uma media de 10%. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte de Informagao e 

Atualizacao 

• Boletins 

Livros 

• Cursos 

• Internet 

GRAFICO 7- Fonte de informagao e Atualizagao 

Fonte: Dados da pesquisa 2010 

A maioria dos profissionais de contabilidade afirmam ter conhecido o Sped Fiscal pela internet, 

com uma media de 60% que e na atualidade a fonte de informagao mais rapida e acessivel, 

como mostra o grafico 8, e 40% obtiveram a informagao em cursos que frequentaram, essa 

media confirma os dados do grafico 7 onde os contabilista responderam que sua maior fonte de 

informagao e atuailzagao e a internet. 

Como Conheceu Sped Fiscal 

• Cursos 

• Internet 

GRAFICO 8- Como conheceu Sped Fiscal 

Fonte: Dados da pesquisa 2010 
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Atraves do grafico 9 observa-se qual a mudanca ocorrida com o dia-a-dia do profissional de 

contabilidade com a implantagao do Sped Fiscal, onde 45% dos respondentes afirma que com 

o Sped Fiscal foram agilizadas as obrigagoes, 35% consideram que houve uma valorizagao 

profissional, 15% acha que melhorou a profissao contabil, e 5% nao ve mudanga alguma, 

afirmando que tudo permaneceu como era antes dessa implantagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com o Sped Fiscal a Profissao 
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GRAFICO 9 - Com o Sped Fiscal a Profissao Contabil 

Fonte: Dados da pesquisa 2010 

De acordo com grafico 10 observa-se que com a implantagao da NF-e em fungao do Sped 

Fiscal os servigos de contabilidade foram agilizados e o que afirma a maioria dos entrevistados 

o que corresponde a 40% das respostas, 30% respondeu que os servigos melhoraram, 25% 

acham que valorizou o servigo e apenas 5% diz continua da mesma forma, que nao viu 

auteragao. 

Com a NF-e os Servigos 

Contabeis 
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Agilizou 

Valorizou 

• Melhorou 

GRAFICO 10- Com a NF-e os Servigos Contabeis 

Fonte: Dados da pesquisa 2010 



O grafico 11 mostra que de forma unanime todos os 20 entrevistados concordam com as 

mudancas que estao ocorrendo na profissao contabil, onde 100% dos respondende afirmam 

que sim, desta forma confimamos os dados dos graficos 9 onde a maioria dos entrevistados 

respondeu que com o Sped Fiscal a Profissao contabil ficou mais agil e confirmamos ainda o 

resultado do grafico 10 onde a maioria afirma que com a NF-e os servicos contabeis ficaram 

mais rapidos, de acordo com o grafico 11 todos os respondes afirmam que essas mudancas 

acarretera em uma agilidade e valorizacao da profissao contabil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Concorda com as mudancas na 

profissao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  Sim 

GRAFICO 11- Concorda com as mudancas na profissao 

Fonte: Dados da pesquisa 2010 

De forma a confirmar os dados anteriores (grafico 11), o grafico 12 nos mostra que os 

Contabilistas da cidade de Sousa/PB estao cada vez mais engajados nas mudancas da 

profissao, 100% dos respondentes afirmaram que as mudancas sao importantes para 

alavancar a profissao contabil de forma a proporcionar reconhecimento e valorizacao por parte 

dos clientes e da sociedade em geral. 
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Mudancas Importantes para 

Alavancar a Profissao Contabil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  Sim zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAFICO 12- Mudancas Importantes para Alavancar a Profissao Contabil 

Fonte: Dados da pesquisa 2010 

Como toda mudanca que ocorre e natural que tenha seu lado positivo e negativo, em relacao 

as dificuldade enfrentadas pelos Contabilistas com a implantagao do Sped Fiscal a maiora 

respondeu que o sistema era complexo, ou seja, de dificil compreencao e manuseio, o que 

corresponde a 45% das respostas, 30% afirmam que o cliente nao colabora de forma a nao 

atender suas solicitacoes, e 25% afirma que e urn processo lento devido a burocracia sao 

muitas exigencias para implnatacao. 

Dificuldade na Implantagao do 

Sped Fiscal 

•  Burocracia 

•  Sistema 

Complexo 

Cliente nao 

colabora 

GRAFICO 13- Dificuldades na implantagao do Sped Fiscal 

Fonte: Dados da pesquisa 2010 

O grafico 14 nos mostra que 65% dos entrevistados afirmam que houve uma aceitagao boa de 

seus clientes, ou seja, eles aceitaram que tinham por forga de lei que implantar o Sped Fiscal, 

isso nao se contrapoe a dados anteriores onde por exemplo no grafico 13 mostra que 30% 

disseram que seus clientes nao colaboram com a implantagao do Sped Fiscal, pois 65% 



aceitaram isso nao indica que os mesmo 65% colaboraram com o trabalho dos contabilistas na 

parte de implantagao do Sped Fiscal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aceitacao dos Clientes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  Boa 

Ruim 

GRAFICO 14- Aceitagao do Cliente 

Fonte: Dados da pesquisa 2010 

Mas uma vez os dados dos graficos vem dar mais firmeza a pesquisa, o grafico 15 mostra que 

70% dos respondentes afirmam que seus clientes colaboram com a implantagao do Sepd 

Fiscal apenas as vezes, dificultando o trabalho do contabilista na prestagao de seu servigo, e 

apenas 30% respodem que seus clientes colaboram a totas suas solicitagoes. Afirmando mais 

uma vez os dados anteriores onde 65% aceitaram mas nao indica que os mesmos 

colaboraram. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cliente Colabora com a Implantagao 

do Sped 

• Sim zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  As Vezes 

GRAFICO 15- Cliente Colabora com a Implantagao do Sped Fiscal 

Fonte: Dados da pesquisa 2010 
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Neste caso o grafico 14 confirma os dados do grafico 15, onde 70% dos entrevistados afirmam 

que a aceitacao de seus clientes foi boa, e 70% afirma que as vezes os mesmos colaboraram 

com a implantagao do Sped Fiscal o que indica que aceitar por forga da Legislagao tributaria 

nao fara com que os mesmos colaborem com essa implantagao. E 35% diz que a aceitagao foi 

ruim onde houve alguns questionamentos, todavia 30% afirma que o cliente nao causou 

nenhum empecilho para que fosse implantado o Sped Fiscal. 



4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONSIDERAQOES FINAIS 

A tecnologia da informacao esta sendo um tema bastante abordado atualmente tanto pelos 

contribuintes como pelo fisco, sendo a mesma necessaria nos mais variados ramos de atuagao 

se tornando uma forma de estrategia de atuagao feita pelas empresas na execugao de seus 

trabalhos, pois para permanecer no mundo competitivo e preciso atualizagao e modernizagao 

para continuar forte em relagao a concorrencia, a Tl esta sendo muito implantada ainda devido 

a sua agilidade e precisao nas informagoes prestadas, transmitindo dados com uma maior 

confiabilidade e seguranga. 

Analisando o resultado dos dados apresentados neste trabalho pode-se perceber, que o 

interesse dos profissionais de contabilidade em relacao a evolucao das novas formas de 

prestacao de seus servigos, atraves da implantagao de tecnicas inovadoras. Baseado nesta 

pesquisa, a analise dos resultados mostrar o interesse e o perfil dos profissionais da area 

contabil da cidade de Sousa/PB que estao atuando no mercado de trabalho. Mostrando ainda 

as mudangas ocorridas com a implantagao do Sped Fiscal (Sistema Publico de Escrituragao 

Fiscal Digital), desde sua implantagao imposta pelo Decreto 6.022/07, mostrando na 

explanagao do trabalho os conteudos que abrange o tema em estudo, como tambem suas 

vantagens e desvantagens tanto para os contribuintes como para o fisco, indo alem para 

melhor compreensao do leitor e explicado de forma minuciosa o funcionamento do Sped Fiscal. 

E preciso se atualizar para acompanhar as mudangas que estao ocorrendo no mercado 

financeiro e tecnologico em todo o mundo, e para acompanhar essa evolugao o Brasil 

implantou o SPED Fiscal que tern o objetivo de trazer a padronizagao e o compartilhamento 

das informagoes fiscais que atraves da integragao com o fisco ocorrera com maior facilidade e 

agilidade as fiscalizagoes de atos ilicitos. 

Diante do que foi analisado sobre as concepgoes observou-se que os profissionais de 

contabilidade da cidade de Sousa/PB conhecem bem o Sistema Publico de Escrituragao Fiscal 

Digital, se informam e se atualizam constantemente atraves de internet, livros, cursos e boletins 

para acompanhar as mudangas que ocorrem na profissao e prestar um melhor servigo a seus 

clientes. 

Sobre as motivagoes observou-se que os profissionais de contabilidades entrevistados estao 

bastante motivados com as mudangas que estao ocorrendo na profissao contabil, de forma que 

as mesmas iram alavancar a importancia do profissional, onde esses profissionais serao mais 

reconhecido e valorizado diante da sociedade, ja que foi constatado nos resultados desta 

pesquisa que a maior dificuldade encontrada pelos mesmos e a falta de valorizagao. 
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Em relagao as dificuldades observou-se que os respondentes sentirao algumas dificuldades 

para implantar o Sped Fiscal, dentre algumas dificuldades estar o de ser um sistema complexo 

de dificil compreensao e manuseio, outra dificuldade de bastante relevancia foi a de que os 

clientes nao colaboraram com os profissionais na implantagao da Escrituragao Fiscal Digital de 

forma a prejudicar o andamento do trabalho do profissional. 

Em suma de acordo com os dados analisados do questionario, ficou claro que os profissionais 

de contabilidade da cidade Sousa/PB estao se informando para acompanhar as mudangas 

ocorridas na profissao. Que os mesmos devido estas mudangas estao se engajando para se 

qualificarem e nao ficarem para tras em relagao a seus concorrentes. Os dados mostram ainda 

que esses profissionais acham de grande importancia que ocorram essas mudangas para 

poder alavancar a profissao contabil, ja que eles afirmaram ainda que uma grande dificuldade 

enfrentadas pelos mesmos e a falta de valorizagao, onde seus clientes e ate mesmo a propria 

sociedade ainda nao se deu conta do real valor do profissional de contabilidade. 

A pesquisa feita teve todos seus objetivos alcangados onde o principal objetivo que era o de 

"Investigar as concepgoes, motivagoes e dificuldades, encontradas pelos profissionais de 

contabilidade do municipio de Sousa/PB com a implantagao do Sped Fiscal. A problematica em 

questao juntamente com os objetivos foi totalmente respondida de forma satisfatoria pelos 

profissionais de contabilidade atraves do questionario que para maior entendimento dos 

respondentes foi dividido em 4 parte, a primeira o perfil do profissional a segunda as 

concepgoes, a terceira as motivagoes e finalizando as dificuldades encontradas pelos mesmos 

com a implantagao do Sped Fiscal. 



REFERENCIA 

AZEVEDO, Osmar Reis. MARIANO, Paulo Antonio.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SPED Sistema Publico de Escrituragao 

Digital. Sao Paulo: IOB, 2009. 

BEAL, A. Gestao Estrategica da Informagao. 1 ed. Sao Paulo: Atlas, 2004. 

Beuren, Use Maria. Como elaborar trabalhos monograf icos em contabil idade: teoria e pratica. 

3. ed. - Sao Paulo: Atlas, 2006. 

CHURCHMAN, C. W. Introdugao a teoria dos sistemas. 2 a . ed. Petropolis, Rio de Janeiro: 

Vozes, 1972. 

CORNACHIONE JR, Edgard Bruno et al. Impactos da Internet sobre a Evolugao da Ciencia 

Contabil. Revista de Contabi l idade do CRCSP, Sao Paulo, ano 1, v. 1, p.24-31, ABR/1997. 

GIL, A. L Auditoria de Negocios, Sao Paulo: Atlas, 2000. 

IUDICIBUS, Sergio de. Teoria da Contabilidade. 7. ed. Sao Paulo: Atlas, 2004. 

Levantamento da IOB Solucoes 2009. Net. Disponivel em 

http://www.financialweb.com.br/noticias acesso em 20 abril de 2010 

LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Teoria da Contabil idade: uma nova abordagem. 

Sao Paulo: Atlas, 2005. 

MEIRA NETO, Abdon. O Profissional Contabil diante das necessidades decisorias dos 

empresarios e gestores, considerando o ambiente tecnologico atual - Sao Paulo, Unifecap, 

2003 

Ministerio da Fazenda. Net. Disponivel em http://www.serpro.gov.br/serpronamidia/receita-ativa-

sefaz-virtual-nacional-para-nf-e/ acesso em 25 abril de 2010 

Ministerio da Fazenda. Net. Disponivel em http://www.serpro.gov.br/serpronamidia/receita-ativa-

sefaz-virtual-nacional-para-nf-e/ acesso em 25 abril de 2010 

OLIVEIRA, Edson. Contabil idade Informatizada, 1. ed. Sao Paulo: Ed. Atlas, 1997. 

OLIVEIRA, Luis Martins de. et al. Manual de Contabilidade Tributaria. 2. Ed. Sao Paulo: Ed. Atlas, 

2003, 

PASA, Eduardo Cesar. O Uso de documentos eletronicos na Contabilidade. Revista 

Contabil idade & Financas FIPECAPI - FEA - USP, Sao Paulo, v.14, n° 25, p.72-83, 

JAN/ABR/2001. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

58 

http://www.financialweb.com.br/noticias
http://www.serpro.gov.br/serpronamidia/receita-ativa-
http://www.serpro.gov.br/serpronamidia/receita-ativa-


Receita Federal do BrasilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - RFB. Net. Disponivel em<http://www1.receita.fazenda.gov.br/sobre-

o-projeto/beneficios.htm>acesso em 10 abril. 2010. 

Receita Federal do Brasil - RFB. Net. Disponivel emhttp://www1. receita.fazenda.gov. br/sobre-o-

projeto/objetivos.htm>acesso em 10 abril. 2010. 

Receita Federal do Brasil - RFB. Net. Disponivel emhttp://www1 .receita.fazenda.gov.br/sobre-o-

proieto/certificacaodiqital.htm>acesso em 10 abril. 2010. 

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: metodos e tecnicas. 3. Ed. Sao Paulo: Atlas, 

1999. 

Sa, Antonio Lopes de. Teoria da Contabilidade. Sao Paulo, Atlas: 1998. 

SANTOS Anderson Gomes do; SILVA Cleiton Aparecido da; OLIVEIRA Thiago Rogerio de. TCC: 

Descricao Funcional e Tecnica da Nota Fiscal Eletronica a ser Implementadas em Empresas do 

Ramo de Laticinios. Sao Paulo, 2009. 

SANTOS, Katia Gardenia dos. SPED - O Enfoque na Escrituracao Contabil Digital. Net. 

Parana, 2° quadrimestre 2009. Ano 34, n°. 154. Disponivel 

em:<http://www.crcpr.org.br/publicacoes/downloads/revista154.pdf>acesso em 05 Marco. 2010. 

Secretaria Do Estado da Fazenda do Maranhao Net. Disponivel em 

http://www.sefaz.ma.gov.br/NFE/descricao.asp/acesso em 25 abril de 2010. 

SILVA, Nivaldo Carvalho da. Contabilidade digital: As empresas e profissionais estao preparados? 

Revista Contabil & Empresarial Fiscolegis. Sao Paulo, AGO/2006, 

SOUZA, Antonio Carlos de; FIALHO, Francisco Antonio Pereira; OTANI, Nilo. TCC: Metodos e 

Tecnicas. Florianopolis: Visual Books, 2007, 

TV Contabil. Net. Disponivel em http://www.tvcontabil.com.br/SPED-e-NF-e/340.html acesso em 

25 de abril de 2010. 

VASCONCELOS, A. M. B. A Importancia da contabilidade gerencial e do novo contador para a 

administracao. Universidade Presbiteriana Makenzie, 2001. Disponivel 

em:http://www.nossocontador.com/Artigos/43.pdf Acessado em 28/07/2008 

http://www1.receita.fazenda.gov.br/sobre-o-projeto/beneficios.htm
http://www1.receita.fazenda.gov.br/sobre-o-projeto/beneficios.htm
http://www1
http://receita.fazenda.gov
http://www1
http://www.crcpr.org.br/publicacoes/downloads/revista154.pdf
http://www.sefaz.ma.gov.br/NFE/descricao.asp/acesso
http://www.tvcontabil.com.br/SPED-e-NF-e/340.html
http://www.nossocontador.com/Artigos/43.pdf


Apendice - Questionario 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAiS 

COORDENAQAO DO CURSO DE CIENCIAS C O N T A B E I S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q u e s t i o n a r i o 

Como se comporta os Profissionais de Contabilidade da cidade de Sousa/PB diante das 

novas mudangas na Profissao? 

Perfil: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

01- Grau de Instrugao 

( ) Curso Tecnico ( ) Curso Superior ( ) Pos-Graduagao 

02- Faixa Etaria 

( ) 18 a 30 ( ) 31 a 45 ( )46 a 60 ()acima de 60 ( ) nao informou 

03- Experiencia, quanto tempo no ramo da profissao contabil 

( ) ate 05 anos ( ) 06 a 15 ( )16 a 25 ()acima de 25 ( ) nao informou 

04- Area diversa de atuagao 

( ) Contador ( ) Auditor ( ) Consultor ()Perito ( ) Professor ( ) nao informou 

05- Quanto tempo trabalha em media horas/dia. 

( ) ate 08 ( ) 09 a 10 ( )11 a 12 ()acima de 12 ( ) nao informou 

06- Principal dificuldade do exercicio da profissao 

( ) Baixa Remuneragao ()Constante mudangas na legislagao ()Falta de valorizagao 

profissional ()Concorrencia desleal ( ) Falta de reconhecimento ( ) nao informou 

Concepgao sobre SPED: 

07- Principais fontes de informagoes e atualizagdes: 

( ) Artigos( )lnternet ()Boletins Informativos ()Revistas Tecnicas ()Livros ()Cursos 

08- Como conheceu o Sistema Publico de Escrituragao Fiscal- SPED. 

() Cursos (jlnternet ()Livros ()Colegas de classe ()ainda nao conhece 



09- Com o Sistema Publico de Escrituragao Fiscal - SPED, a profissao contabil: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

()Piorou () lgual ()Melhorou ()Agilizou ()Valorizou 

Motivagao: 

10- Com a implantagao da NF-e (Nota Fiscal Eletronica), os servigos de contabilidade: 

()Piorou ()lgual ()Melhorou ()Agilizou ()Valorizou 

11- Concorda com as mudangas que estao acontecendo na profissao contabil com a 

implantagao da tecnologia da informagao: 

()Sim () Nao 

12- Considera importante tamanha mudanga para alavancar o profissional de contabilidade: 

() Sim () Nao 

Dificuldades: 

13- Qual maior dificuldade encontrada com a implantagao do SPED Fiscal: 

()Sistema complexo ()Burocracia na implantagao ()Dificil adaptagao ()Cliente nao colabora 

14- Como foi a aceitagao dos clientes: 

()6tima () Boa () Ruim () Pessima ()Nao Concordou 

15- Sua clientela colabora com as mudangas, de forma a atender suas solicitagoes: 

()Sim () Nao () As Vezes () Nunca () Nao Informou 



R E L A C A O DOS CONTADORES 

CONTADQR T E L E F Q N E C E L U L A R 

NILZA 3521.1582 

WANIA 3521.1220 

ANGELA P E R E I R A DANTAS 3521.2093 

C L E I D E 3522.3739 /9967.2712 

DORINHA 3522.2278 

Z E L I T O 3522.2685/9967.5178 

FATIMA BERNADO 3522.1003 

BOSCO TEODORO 3521.2625/9967.3751 

CHICO TRAJANO 3522.1190 

EDVAN MOREIRA 3522.1602/9961 4210 

RIBEIRO 3522.2207 

FATIMA BRAGA 3522.3181 /9367-3765 

FATIMA L I R A 3521.2462/9967.3183 

E L I Z A B E T E (BETINHA) 3522.1557 

WELLINGTON 3522.2727/9966.3075 

ZEZINHO 3544.1059/9961.6559 

DIN A R T E 3522.1737/9961.2764 

SOCORRO B E Z E R R A 3521.2751/9965.0144 

ALEXSANDRO 3521.2386/9961-6837 

TEREZINHA 3522.4443 

EDUARDO 3521.2764 

ELENUZA 3521.1725 

Z E CARLOS NONATO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3522.3557 

AURINETE 3521.1201 / 9967.4849 

T H A R D E L L Y 3525.1022 

RITA PAZ DA SILVA 3522.2981 

DODORA 3522.3694/9967.2874 

HERQUIMEIRE CRISTINA 3522.3172/9315.3110 

A L E X (TRAJANO) 3522.4108/99655657 

JUDIVAN 3543.1058 

ADNA AFONSO BATISTA 3522-1083 

ELENUZA 5223959 8837-1869 


