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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A contabilidade com as alteracSes na legislacao societaria Lei n°  11.638/ 07 e com os 
pronunciamentos contabeis emitidos pelo Comiti de Pronunciamentos Contabeis (CPC) que 
reflete as mudancas que visam uma adequada comparabilidade com as normas 
internacionais de contabilidade, trouxeram outras motivacoes como o SPED - Sistema 
Publico de Escrituracao Digital, que constitui de uma forma geral a integracao de cadastros 
e informacoes fiscais. O objetivo da pesquisa foi verificar a percepcSo dos contabilistas da 
cidade de Sousa-PB frente as novas exigencias fiscais. A metodologia da pesquisa foi 
dedutiva atraves urn estudo empfrico e exploratbrio com o uso de questionarios, o 
tratamento dos dados foi usado a estatlstica descritiva com a escala de Likert.Foi verificado 
que os profissionais procuram estar atualizados buscando novos conherimentos para se 
adequarem a quebra de paradigma entre as informacoes fiscais e a contabilidade, mas por 
outro lado percebe-se que existe muitas imprecisoes entre os modelos adotados e o 
cumprimento as novas exigencias, essas mudancas fiscais refletem tambem com o SPED. 

Palavras chaves: Contabilidade, Sistema de Informacoes Gerenciais, Escrituracao Digital. 



ABSTRACT 

Accountancy, with changes in corporate Law 11.638/ 07 and with the accounting 
pronouncements issued by Accounting Pronouncements Committee (CPC) that reflects the 
changes that seek a proper comparison with the international accounting standards, brought 
other motives such as SPED - Sistema Publico de Escrituracao Digital, which is in general, 
the integration of records and tax information. The research objective was to assess the 
perception of accountants in Sousa-PB front of the new tax requirements. The research 
methodology was deductive through an empirical and exploratory study using 
questionnaires, and for the data processing it was used the descriptive statistics with Likert 
scale. It was verified that professionals look for being updated seeking new knowledge to 
adapt the paradigm crack between the tax and accounting information, but then it realizes 
that there are many inaccuracies between adopted models and the new requirements 
enforcement, these tax changes reflect also with the SPED. 

Keywords: Accounting, Management Information System, Digital Books. 
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1 INTRODUCAO 

1.1  Tema e Problema 

A contabilidade com as alteracoes na iegislacio societaria Lei n°  11.638/ 07 e com os 

pronunciamentos contabeis emitidos pelo Comite de Pronunciamentos Contabeis (CPC) que 

reflete as mudancas que visam uma adequada comparabilidade com as normas 

intemacionais de contabilidade as IFRS. 

Em paraielo a essas mudancas na legislacio, foi lancado o SPED - Sistema Publico de 

EscrituracSo Digital, institufdo pelo Decreto n° . 6.022, de 22 de Janeiro de 2007 e que, que 

atribui i s administracoes tributirias da Uniio, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municipios, a atuacSo de forma integrada no compartilhamento de cadastros e de 

informacoes fiscais, na forma da lei ou convenio. 

Segundo o Decreto n° . 6.022/ 07 o SPED, 

E instrumento que unifica as atividades de recepcao, validacio, 
armazenamento e autenticacao de livros e documentos que integram a 
escrituracao comercial e fiscal dos empresarios e das sociedades 
empresarias, mediante fluxo unico, computadorizado, de informacSes. 

Consiste na modernizacio da sistemitica atual do cumprimento das obrigacdes acess6rias, 

transmitidas pelos contribuintes i s administracoes tributirias e aos drgios flscalizadores, 

utilizando-se da certifteacao digital para fins de assinatura dos documentos eletrdnicos, 

garantindo assim a validade juridica dos mesmos apenas na sua forma digital. (RFB, 2010) 

Podemos destacar alguns beneffcios na implantacio do SPED como: ReducSo de custos 

com a dispensa de emissSo e armazenamento de documentos em papel; Fortalecimento do 

controle e da fiscalizacio por meio de intercimbio de informacoes entre as administracoes 

tributirias; ReducSo de custos administrativos; Melhoria da qualidade da informacio; 

Aperfeicoamento do combate i sonegacSo. (RFB, 2010) 

Com a criagSo do SPED foi difundido tambem a EscrituracSo Contibil Digital - ECD, 

Escrituracao Fiscal Digital - EFD e a Nota Fiscal Eletrdnica NFe tendo como inturto buscar 

solucoes conjuntas nas tres esferas do Govemo que promovessem maior integracdo 

administrative padronizacao e melhor qualidade nas informacoes. 
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Na EscrituracSo Contabil Digital a partir do sistema de contabilidade da empresa, e gerado 

urn arquivo digital no formato especificado no anexo unico a InstrucSo Normativa RFB n°  

787/ 07. 

A ECD substituira aos poucos a atual sistematica de prestacio de informacoes ao fisco e, 

de acordo com informacSes da Receita Federal, compreendera a versSo digital dos 

seguintes livros: Livro Diario e seus auxiliares se houver; Livro RazSo e seus auxiliares se 

houver; Livro Balancetes Diarios, Balancos e flchas de lancamento comprobat6rias dos 

assentamentos neles transcritos, de acordo com o Art. 2°  da Instrucao Normativa n°  787/ 07. 

O Convenio ICMS 143/ 06 dispSe sobre a EscrituracSo Fiscal Digital, 

Art 1°  Em arquivo digital, que se constitui de urn conjunto de escrituracoes 
de documentos fiscais e de outras informacoes de interesse dos fiscos das 
unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como 
de registros de apuracao de impostos referentes as operacoes e prestacoes 
praticadas pelo contribuinte. O arquivo devera ser assinado digitalmente e 
transmitido, via Internet, ao ambiente Sped. 

A Nota Fiscal Eletrdnica NF-e veto com o intuito de implementar urn modelo nacional de 

documento fiscal eletrdnico, que substitua a sistemStica atual do documento fiscal em papel, 

com validade jurldica para todos os fins, simplificando as obrigacoes acessdrias dos 

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

comerciais pelo Fisco. (Portal NF-e, 2010) 

A MP 2.200-2 dispoe: 

Art. 1 s Fica institufda a Infra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-
Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurldica de 
documentos em forma eletrdnica, das aplicacoes de suporte e das 
aplicacoes habilitadas que utilizem certificados digitals, bem como a 
realizacao de transacdes eletrdnicas seguras. 

O certificado digital e urn documento eletrdnico, assinado digitalmente por uma terceira parte 

confiavel, que associa uma entidade a uma chave pOblica. Contem os dados de seu titular, 

tais como; nome, e-mail, CPF, chave publica, nome e assinatura da autoridade certificadora 

que o emitiu1. 

Neste contexto percebe-se que a uniSo da contabilidade com a tecnologia de informacao 

pode permitir novas caracteristicas as transacoes econdmicas e financeiras das empresas, 

possibilitando a utilizacSo de documento eletrdnico que oferece mais rapidez e seguranca 

das informacoes. 

1 w^.nfedobrasil.c»m.br/ .../ index.php?...Certificado_Digital:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Acesso em 03 mar 2010 
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A evolucao da tecnologia da informacao vem ocasionando mudancas na profissao Contabil, 

oferecendo melhorias e qualidade de trabalho, com isso a Contabilidade depara-se com 

uma nova realidade proporcionada pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital (SPED) 

E essential que o contador esteja presente e tenha conhectmento profundo 
de planejamento estrategico, pois o setor contabil vive hqje a era digital e os 
que nao se adaptarem a esse novo cenario serio engolidos. (BORGES e 
MIRANDA (2009 P. 1) apud ACALZAR, 2009. 

Isso requer que os contabilistas acompanhem essas mudancas, podendo procurar assim 

treinamentos e cursos de reciclagem profissional. Dessa forma, deflne-se o seguinte 

questionamento: Como os contabilistas da cidade de Sousa-PBzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA encaram as novas 

exigencias fiscais? 

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo Geral 

Investigar a percepcao dos contabilistas da cidade de Sousa-PB frente as novas exigencias 

fiscais. 

1.2.2  Objetivos Especificos 

•  Identificar os contabilistas que possuem escritbrios de contabilidade ativos no 

municfpio de Sousa-PB; 

•  Veriflcar quais os meios que os profissionais buscam para adquirir novos 

conhecimentos; 

•  Pesquisar quais as vantagens e desvantagens observadas com o cumprimento das 

novas exigencias fiscais. 
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1.3 Justificativa 

Desde o Decreto-Lei n° . 9.295/ 46 quando foi criado o Conselho Federal de Contabilidade, 

determinando as atribuigdes do Contabilista e do Guarda Livros, ate os dias atuais, grandes 

mudangas ocorreram dentro da proftssao contabil, 

Na decada de 60 o Contabilista era chamado de "guarda livros", com o passar dos anos 

essa denominagao foi desaparecendo, pois os constantes avangos da tecnologia e o proprio 

desenvolvimento da profissao trouxeram novas perspective de atuagSo dentro do mercado 

de trabalho. 

A contabilidade tern como principal finalidade fornecer informagdes patrimoniais, econdmica 

e financeira, visando auxiliar no processo decisdrio dos mais diversos usuirios, tanto por 

parte dos administradores ou proprietaries, quanto por parte dos investidores. 

Com o passar do tempo, o Govemo comegou a utilizar-se da informagSo contabil para 

auxiliar na arrecadagio de impostos, tomando-a obrigatdria e interferindo nas suas formas 

de evidenciagSo e mensuragao, criando uma especie de subordinagao como comenta 

Borges e Miranda (2009),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Alcazar (2009), ao dizer que a "Nossa profissdo ficou 

relegada ao cumprimento de tarefas para atender a demanda do govemo em relagio ao 

contribuinte" 

Com o avango tecnol6gico e a disponibilidade de ferramentas de processamento contabil, o 

contabilista passa a ter seu foco expandido, tanto nos aspectos gerenciais como financeiro, 

contribuindo para a geragao de valor economico que e de vital importancia para garantir os 

bons resultados das organizagoes. 

O fato e que o Brasil vem passando por transformagdes, tanto na area econdmica, 

tecnologica e social, isso fez com que a Contabilidade acompanhe essa evolugao para que 

na area de atuagao, possa aprimorar suas relagdes sociais, contribuindo com 

desenvolvimento e continuidade das empresas. 
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.4  Metodologia 

A pesquisa caracteriza-se como quantitativa, com descricio e analise das questoes 

desenvolvidas no trabalho, portanto esta pesquisa e considerada como bibliografica, com 

desenvolvimento feito atraves de conteudos de materials ja publicados. 

Segundo Silva (2006, p. 54) a pesquisa bibliogrifica explica e discute urn tema ou problema 

com base em referencias teoricas ja publicadas em livros, revistas, periodicos, artigos 

cientfflcos etc. 

O presente estudo caracteriza-se tambem como uma pesquisa exploratoria, pois sera 

realizada atraves de coleta de dados. Lopes (2006, p. 226) comenta que na realizacio desta 

pesquisa utiliza-se pesquisa bibliografica, documental, entrevistas que nao sejam 

padronizadas e estudos de caso, objetivando ter uma visSo geral e aproximada do assunto 

em estudo. 

1.4.1 Quanto ao Universe 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa de campo, onde segundo Lopes (2006, p. 

215), e uma pesquisa em que se realiza uma coleta dados atraves de entrevistas, e/ou 

questionarios, observacao, in loco, para analise de resultados posteriores. 

A pesquisa buscou identificar quantos contabilistas est io atuando na cidade de Sousa, 

atraves da informacao fornecida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC tem-se 

urn universo de estudo 46 (quarenta e seis) contabilistas. 

Para realizacio da pesquisa foi aplicado um questionario no UNICONTS (Uniao dos 

Contadores de Sousa-PB) onde se tern uma amostra de 18 (dezoito) contabilistas 

associados, sendo que apenas 12 (doze), partjeiparam da pesquisa, a amostra abrangida 

por este estudo um percentual de 67% dos profissionais contabeis que participam dessa 

associacao. 
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1.4.2  Procedimento de coleta de dados 

Para realizacio da pesquisa foi aplicado um questionario contendo 17 questoes, com 

perguntas objetivas, sendo dessas 5 (cinco) de carater socioecondmico para se avaliar o 

perfil dos respondentes, e 12 (doze) visando verificar o conhecimento do assunto, como 

tambem saber a opiniao sobre a tematica por parte dos profissionais contabeis da cidade de 

Sousa. 

Usando a escala de Likert que de acordo com Martins (2006, p. 41) consiste em um 

conjunto de itens apresentados em forma de afirmacSes, ante os quais se pede ao sujeito 

que externe sua reacio, escolhendo um dos cinco pontos da escala. Cada questSo com 5 

(cinco) alternativas, numa escala de um a cinco sendo 1 discordo totalmente, 2 discordo, 3 

nem concordo nem discordo, 4 concordo e 5 concordo totalmente. 

O instrumento de pesquisa foi aplicado com os contabilistas entre os dias 7 e 16 de outubro 

na reuniio que e realizada semanalmente no UNICONTS. 

1.4.3  Apresentacao e interpretacao de dados 

Para o tratamento dos dados e apuracao dos resultados obtidos, sera uma analise 

descritiva, verificadas com a utilizacao de tabelas e graflcos, com o auxilio do Microsoft 

Office Excel 2007. 



21 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 REFERENCIAL TEORICO 

2.1 Atribuigdes do Contador 

A profissao contabil foi regulamentada pelo Decreto-Lei n° . 9.295, de 27/ 05/ 1946, que 

definiu em seu Art. 25, as atribuigdes do contabilista, criando o Conselho Federal de 

Contabilidade - CFC e os Conselhos Regionais de Contabilidade - CRC. 

Com isso o profissional contabil passou a ter um campo de atuacio amplo, pois e 

imprescindlvel a qualquer empresa os seus servigos, seja integrando o quadro de 

funcionarios ou atraves da contratagao de servigos. 

Portanto para o profissional da Contabilidade o mercado de trabalho oferece dtimas 

oportunidades, desde que ele preencha os requisitos minimos como experiencia, 

versatilidade e acima de tudo, vontade de buscar o seu progresso profissional. 

De acordo com Ndbrega (2001, p. 240)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Franco, (1997, p. 19): 

A contabilidade representa um conjunto de conhecimentos sistematizados, 
como principios e normas proprias, ela e na acepcao ampla do concerto de 
ciencia, uma das ciencias econdmicas e administrativas (...) sua funcao e 
registrar, classificar, demonstrar, auditar e analisar todos os fendmenos que 
ocorrem no patrimdnio das entidades, objetivando fomecer informacoes, 
interpretacoes e orientacao sobre a composicao e as variacdes desse 
patrimdnio, para a tomada de decisdes de seus administradores. 

Dentro desse contexto percebe-se que o profissional, possui elementos necessarios para a 

tomada de decisdes, e como as informagdes ganharam uma velocidade muito grande com o 

aperfeigoamento da tecnologia, e preciso que a Profiss§o Contabil acompanhe as mudangas 

e se adeque a nova realidade de mercado. Pois sd o conhecimento tecnico sobre 

contabilidade nao e o bastante, para permanecer no mercado de trabalho. 

Segundo ludfcibus e Marion (2002) "o Profissional contabil tern hqje uma posicdo bem 

definida na economia global, um campo de trabalho bastante amplo e diversificado e 

objetivos claros de onde ele quer chegar". 

Percebemos entSo que o profissional contabil entra num perfodo, mais modernizado, 

dindmico, inovador e exigente. Assim os profissionais da Contabilidade tern a 

responsabilidade de buscar pela utiiidade da informagSo contabil e todo o trabalho de 

atender aos diferentes usuarios desta informagio. 
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Moura e Siiva (p.3)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Silva (2003, p. 3) destaca que: 

O profissional contabil precisa ser visto como um comunicador de 
informacoes essenciais a tomada de decisdes, pois a habilidade em avaliar 
fatos passados, perceber os presentes e predizer eventos futuros pode ser 
compreendido como fator preponderante ao sucesso empresarial. 

Com o mercado globalizado e muito competitivo, exige-se da contabilidade nio apenas a 

organizacao de documentos e mensuracao de dados, mas que forneca informacoes 

confiaveis orientando adequadamente aos usuirios no processo de tomada de decisao. 

E por estarmos na era da informacao pela rapidez que as mudancas ocorrem, e importante 

que o profissional contabil obtenha conhecimentos necessarios para enfrentar a 

concorrencia. 

Ndbrega (2001, p. 241) apud Figueiredo & Caggiano, (1997, p. 24) observa que: 

A contabilidade modema tem-se caracterizado como uma das ferramentas 
mais uteis aos administradores na otimizacao do processo de tomada de 
decisao. Como um sistema de informacoes e mensuracao de eventos que 
afetam a tomada de decisao, possibilita que, partindo do conhecimento de 
fatos passados, procedimentos futuros sejam delineados de forma que esta 
otimizacao seja senao alcancada totalmente, buscada com maior 
seguranca. 

Com a contabilidade sendo uma ciencia social sofre inftuencias do meio onde atua e deve 

ser adaptada as mudancas sociais, pollticas e econdmicas, sem afetar sua finalidade de 

atender bem a todos os varies usuarios da informacao contabil. 

Moura e Silva (p.6) destacam: 

Por muito tempo o profissional da contabilidade foi visto e ainda continua 
sendo peios microempresarios como um funcionario indireto do fisco e do 
govemo, incumbido de calculos e preenchimento de guias e formularios. 
Dentro da nova tendencia mundial de internacionalizacao de comercio, 
servicos e, sobretudo, mio-de-obra e tecnologia, o contador tern a 
obrigacao de mostrar a sociedade como um todo, que tudo isso foi e 
continua sendo a maior injustica praticada contra a profissao e o profissional 
da contabilidade. 

Percebe-se que o profissional tern o compromisso de divukjar o quanto as informacdes 

proporcionadas pela contabilidade sio importantes, para as empresas e a sociedade em 

geral, e que e atraves dessas informacdes, tem-se a chance de dar nossa contribuicio para 

o desenvolvimento social. 



23 

Como tambem e importante que o profissional contabil procure sempre capacitacdes, para 

que assim possa se manter no mercado competitive com vasto conhecimento para atender 

as exigincias que Ihe sio impostas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 .2 InformacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Contabil 

As organizacSes tern adotado cada vez mais a informacao como fonte de garantia do 

sucesso empresarial, utilizando os conhecimentos contabeis e financeiros. Podemos ent io 

perceber a importancia da informacao contabil, no aspecto de garantir um melhor emprego 

de recursos, auxiliando a tomada de decisio desses gestores. 

De acordo com Nunes e Freitas (2004, p. 4)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Fortes (2001:52) "Ainda nao foi inventado 

um sistema de registro, controle e analise patrimonial para a gestao do patrimdnio das 

entidades que seja mais eficiente do que a contabilidade". 

Yamamto e Salotti (2006, p. 5) destacam: 

A informac§o contabil pode ser considerada como aquela que altera o 
estado da arte do conhecimento do seu usuario em reiacao a empresa e, 
a partir de interpretacdes, a utiliza na solucio de problemas, sendo a 
natureza da informacao contabil, entre outras, economico-financeira, 
ffsica e de produtividade. Assim, a informacao contabil tern como 
consequencia a ratificacao ou alteracao da opiniao de seus usuarios a 
respeito das atividades da empresa. 

A Contabilidade deve ser um instrumento de informacao, decisio e controle, fomecendo 

informagdes capazes de atender diretamente os objetivos dos usuirios, fomecendo de 

forma adequada inform agio correta e util. 

E a informacao junto com a contabilidade e um dos recursos mais importantes de uma 

empresa, contribuindo decisivamente em meio i competitividade, e com um aumento da 

concorrencia tomou-se essencial para melhorar a capacidade de decisio. 

Segundo Yamamto e Salotti (2006 p. 5) apud ludicibus (2000, p.77): 

A confiabilidade e das qualidades que fazem com que o usuario aceite a 
informac§o contabil e a utilize no seu processo decisdrio. Para que uma 
informacao seja conflavel, e neeessarto, alem da sua integridade, que 
seja baseada nos Principios Fundamentals da Contabilidade e nos 
preceitos da doutrina contabil. 
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Para quern utiiiza as informacdes e de grande importancia, que sejam confiaveis, 

compreensiveis e reievantes, pois auxiliam a tomada de decisio, e contribui para o 

andamento das atividades da empresa e naturalmente no alcance das metas propostas. O 

valor da informagio est i diretamente relacionado com a maneira como ela auxilia na 

tomada de decisio a alcancarem os objetivos previstos para a empresa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3A Tecnologia e os Sistemas de Informacio 

2.3.1  Tecnologia da Informacao 

A Tecnologia da Informacio sio recursos tecnologicos e computacionais para geragio e 

uso da informacio, que junto com o sistema de informacdes conseguem transformar os 

dados em informacdes que ajudari na tomada de decisdes. 

Laudon, K. J., 2007, p.9, deflnem tecnologia de informacio: 

Entenda-se todo software e todo hardware de que uma empresa necesstta 
para atingir seus objetivos organizaciortais. Isso inclui nao apenas 
computadores, disk drives, assistentes digitals pessoais, mas tambem 
software, com os que normalmente podem ser encontrados em uma grande 
empresa. 

Por isso a contabilidade vem sofrendo os impactos das novas tecnologias, modificando os 

processos contabeis, como tambem as novas maneiras dos usuirios das informacdes 

coletarem e analisarem a informacao contabil. 

Borges e Miranda (2009, p. 1)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Beal (2000) comentam: 

O principal beneficio que a tecnologia da informacio traz para as 
organizacdes e sua capacidade de meihorar a qualidade e a disponibilidade 
de informacoes e conhecimentos importantes para a empresa, seus clientes 
e fornecedores. 

Percebemos que a tecnologia da informacao, n io afeta apenas a produgio de bens e 

servigos, mas todo o processo de estrutura, o comportamento e o gerenciamento das 

empresas. A contabilidade junto com a tecnologia de informacio pode permitir novas 

caracterfsticas nas transagdes econdmicas e financeiras das empresas, possibilitando a 

utilizacio de documento eletrdnico que oferece mais rapidez e agilidade das informacoes. 
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2 .3 .2  Sistemas de Informacao 

O Sistema de informacao e o elemento que auxiiia o contador para solidificar a 

contabilidade, onde a informagio contabil dentro da organizacio passa a ser utilizada de 

forma eficiente, pois e o processamento dos dados onde se transforma em informagdes 

uteis, para o processo de decisio dentro da organizagio. 

Segundo Pinto (2003 p. 03) "Em um mercado global sobrecarregado de dados que percorre 

o mundo em milesimos de segundos, a necessidade de transformi-los em informacdes e 

estas em inteligencia pratica tern sido cada vez maior", 

Os Sistemas de informagio sio como aplicativos onde se organiza os dados da empresa e 

transformam em informagdes. A tecnologia da informacio tern o papel de auxiliar as 

empresas que desejam continuar num mercado altamente competitive proporcionando o 

acesso de informagdes como um instrumento eficiente de gestio empresarial para a tomada 

de decisdes, e tendo um controle de todas as agdes dentro da empresa. 

Silva, Correia, Zuniga (2003, p. 30)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Gil (1999, p. 14) expressa que os "Sistemas de 

informagdes compreendem um conjunto de recursos humanos, materials, tecnoldgicos e 

financeiros agregados segundo uma sequincia Idgica, para o processamento dos dados e a 

correspondente tradugio em informagdes." 

(LAUDON, K. J., 2007, p.9) destacam tambem 

Um sistema de informacio pode ser definido tecnicamente como um 
conjunto de componentes inter-relacionados que coletam, processam, 
armazena, e distribuem informacdes destinadas a apoiar a tomada de 
decisdes, a coordenagao, e o controle de uma organizacio. 
Os sistemas de informacao contem informacdes sobre pessoas, locais e 
itens signiftcativos para a organizacio ou para o ambiente que a cerca. 

Com o avango das novas tecnologias nos deparamos com problem as cada vez mais 

complexos para o exerclcio da profissao contabil. Todas essas mudangas est io sendo 

impulsionadas pela informStica. As empresas necessrtam cada vez mais de um bom sistema 

de informagdes contabeis para a aplicagio de tecnicas inteligentes na tomada de decisio. 

Os avangos exigem mais dos sistemas contabeis e nio simplesmente aqueles com a 

finalidade de realizar processamento de transagdes. 
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Segundo Oliveira; Muller; Nakamura, (2000, p.2): 

A contabilidade, como sistema dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA informacoes, caracteriza-se por registrar 
todas as transacoes ocorridas nas organtzacdes, constituindo-se num 
grande "banco de dados". Seus dados sio uteis a administracao, alem  de 
representarem um instrumento gerencial eficaz para o processo decisdrio e 
de controladoria. 

E importante que os contadores junto com os gestores, possam se unir para obterem 

resultados eftcazes, pois a contabilidade, vista como sistema dentro do ambiente 

organizacional, pode contribuir nas decisdes e no processo gerencial das organizacoes. 

2 .4Sistema PublicozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de Escrituracao Digital 

Com a evolucSo tecnologica e com o crescimento das operacdes pelas empresas, tanto a 

fiscalizacao como tambem as empresas tiveram que entrar na era digital. Podemos dizer 

que outro fator para que essas mudancas ocorram, e o conjunto de acdes das autoridades 

fiscais brasileiras no sentido de obter informacdes sobre todas as operacoes empresariais 

em formato eletrdnico. 

O Sistema Publico de EscrituracSo Digital, instituido pelo Decreto 6.022/ 07, trata-se de um 

recurso tecnoldgico que substitui os livro e documentos contabeis em papel por arquivos 

digitals das escrituracdes fiscal e contabil dos sistemas empresariais dentro de um formato 

digital especifico e padronizado. 

O SPED e composto pelos subprojetos: EscrituracSo Contabil Digital - ECD; EscrituracSo 

Fiscal Digital - EFD; Nota Fiscal Eletrdnica - NF-e; Nota Fiscal de Servicos Eletrdnica -

NFS-e; Conhecimento de Transporte Eletrdnico - CT-e; E-Lalur; Central de Balancos. O que 

representa a acSo integrada das administracoes tributSrias nas tres esferas governamentais: 

federal, estadual e municipal 

Opera como parte do projeto de atualizacao da sistematica atual, obrigando contabilistas e 

empresSrios a transmitirem suas obrigacdes acessdrias aos drgSos fiscalizadores por meio 

de EscrituracSo Contabil Digital (ECD), EscrituracSo Fiscal Digital (EFD) e Nota Fiscal 

Eletrdnica (NF-e). Com isso, o sistema une de forma digital as administracdes tributSrias das 

esferas do govemo federal, estadual e municipal. 
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Esse sistema tern como base os seguintes objetivos: 

•  Promover a integracio dos fiscos - mediarrte a padronizagio e compartilhamento das 

informagdes contabeis e fiscais, respeitadas as restrigdes iegais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A uniformizacao de obrigacdes passa a ser necessaria nao apenas ao 
govemo, mas tambem aos contribuintes, porque com o compartilhamento 
da informacao, facilrtara de um  lado a geracao de obrigacdes pelos 
contribuintes e de outro o acesso das informacdes entre os diversos drgaos 
envolvidos no projeto. Azevedo e Mariano (2009, p. 39) 

•  Racionalizar e uniformizar as obrigacdes acessdrias para os contribuintes - com o 

estabelecimento de transmissao unica de distintas obrigagdes acessdrias de 

diferentes drgaos fiscalizadores. 

O SPED propiciara a entrega unica do que hoje e realizado em varias 
obrigacdes acessdrias, centralizando em um banco de dados unico, que 
pode ser acessado pelo Fisco interessado, observado o sigilo garantido na 
Constituicao Federal. Azevedo e Mariano (2009 p. 39) 

•  Tomar mais celere a identificagao de ilicitos tributarios - com a melhoria do controle 

dos processos, a rapidez no acesso as informagdes e a fiscalizagio mais efetiva das 

operagdes com o cruzamento de dados e auditoria eletrdnica. 

No momenta que a fiscalizacao passa a ter as informacdes das varias 
empresas do Brasil em bancos de dados unico com  leiautes estruturados, 
toma-se possivel o cruzamento das informacdes entregues pelos varios 
contribuintes de forma mais rapida. Azevedo e Mariano (2009, p. 40) 

Mesmo com toda e revolugio tecnoldgica causada pelo SPED podemos destacar algumas 

desvantagens desse projeto: 

•  Bloqueio de emissao de NF pela Receita caso ocorra algum litfgio de impostos 

estaduais e municipals ou simplesmente por erro de preenchimento; 

•  Cadeias de negdcios podem ficar paralisadas em caso de pane no sistema, gerando 

apagdes tributarios; 

•  Risco de Hachers invadirem os sistemas e ocorrer uma tentativa de violagao de sigilo 

fiscal; 

•  Aumentara o custo de conformidade para implantar o novo sistema; 

» Complexidade para operacionalizar; 

•  Custos com treinamento; 
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•  Custos com implantacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 .1 Certificado Digital 

O acesso a internet permite que todas as transagdes feitas por pessoas, de todos os 

segmentos sejam realizadas de forma rapida e breve, por isso tem-se possibilidade fechar 

negdcios, emitir ou receber documentos, acessar ou disponibilizar informacoes sigilosas, 

economizar dinheiro evitando processos burocraticos, entre outros. 

S6 que a internet tambem pode ser usada por fraudadores, entao as operacoes feitas por 

vias eletrdnicas precisam de confiabilidade e seguranga, e com o certificado digital isso e 

possfvel. 

Segundo Azevedo e Mariano (2009, p. 47): 

A certificacao digital pode ser definida como sendo a tecnologia que prove 
os mecanismos de seguranga capazes de garantir autenticidade, 
confidencialidade e integridade as informacoes eletrdnicas das mensagens 
e documentos trocados na internet. Ou, de Maneira mais simples, e a forma 
de identificar a autoria nas operacoes via internet. 

Com isso a tecnologia de identificagSo do Certificado digital permite que as transagdes 

eletrdnicas sejam feitas com integridade, autenticidade e confianga, evitando assim que 

ocorram falsificagdes e fraudes. 

Azevedo e Mariano (2009, p. 53) destacam tambem: 

O certificado digital e obtido de uma Autoridade Certificadora (AC) e contem 
o nome do titular (pessoa fisica ou jurldica), o numero de serie, a data da 
sua validade, a chave publica do titular e a assinatura (eletrdnica) da 
Autoridade Certificadora, que garante o prdprio certificado. 

Por conseguinte o certificado normalmente inclui: Informacdes referentes a entidade para o 

qual o certificado foi emitido (nome, email, CPF, /  CNPJ, PIS etc), a chave pubica referente 

a chave privada de posse da entidade especificada no certificado, o perfodo de validade, a 

localizagao do "centra de revogagSo" (uma URL para download da CRL, ou local para uma 

consulta OCSP); a(s) assinatura(s) da(s) AC/ entidade(s) que afirma(m) que a chave publica 

contida naquele certificado confere com as informagdes contidas no mesmo. 

Segundo Young (2009) os principals requisites de seguranga oferecidos por uma assinatura 

eletrdnica sao: 
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Confidencialidade: garantia de que somente as pessoas envolvidas no 
processo terio acesso as informacoes transmitidas de forma eletrdnica pela 
rede. 
Integridade: garantia de que o conteudo de uma mensagem ou resultado de 
uma consults nio sera alterado durante seu trifego. 
Autenticacao: garantia de identificacao das pessoas ou entidades 
envolvidas na comunicacao. 
Nio repudio: garantia de que o emissor de uma mensagem ou pessoa 
que executou determinada transacio de forma eletrdnica nio podera 
posteriormente negar sua autoria. 

A ICP - Brasil foi criada a partir da Medida Provisdria n°  2.200-2, de 24.10.2001, e um 

conjunto de entidades prestadoras de servicos ordenadas em conformidade com as 

diretrizes e normas tecnicas estabelecidas por um Comite Gestor. A ICP-Brasil, cuja 

organizacio seri definida em reguiamento, seri composta por uma autoridade gestora de 

politicas e pela cadeia de autoridades certificadoras compostas pela Autoridade 

Certificadora Raiz - AC Raiz, pelas Autoridades Certificadoras - AC e pelas Autoridades de 

Registro - AR. 

Nesse sentido a assinatura digital e um mecanismo eletrdnico que faz uso de criptografia, 

mais precisamente, de chaves criptograficas. Segundo Pasa (2001, p. 76) Criptografia 

(kriptds = escondido, oculto; gripho = grafia): e a arte ou ciencia de escrever em cifra ou em 

codigo, de forma a permitir normalmente que apenas um destinatirio a decifre e a 

compreenda. 

Laudon, K. J., (2007, p.230) comentam que: 

Assinatura digital e uma mensagem criptografada que somente o remetente 
pode criar por meio de sua chave privada. A assinatura digital § usada para 
verificar as origens e o conteudo de uma mensagem. Proporciona um meio 
de associar uma mensagem a seu remetente, executando funcao 
semelhante a de uma assinatura escrita. 

Deste modo assinatura digital e uma forma eficaz de garantir autoria de documentos 

eletrdnicos durante qualquer transacio eletrdnica. Previne que alguem possa alterar o 

conteudo da informacio, mantendo os dados do verdadeiro emissor do conteudo. Qualquer 

mudanca na informacio, seri detectada quando essa assinatura digital for verificada. 

Pasa (2001, p. 76) expressa: 

Para que se possa assegurar que o conteudo original nio seja adulterado, 
bem como identrficar a procedencia do documento eletrdnico, o mesmo 
devera ser digitalmente assinado. Contudo, somente serio verdadeiras 
essas afirmacdes, desde que a assinatura digital: seja unica e exclusiva 
para o documento assinado; seja passivel de veriftcagao; seja gerada sob 
controle exclusivo do signatirio; esteja de tal modo ligada ao documento 
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eletrdnico que, em caso de posterior alteracao deste, a assinatura seja 
invalidada; e nao tenha sido gerada posteriormente a expiracao, revogacao 
ou suspensao das chaves. 

A autenticacSo de um documento eletronico se da atraves da verificac§o da assinatura 

digital no documento, que processo eletronico por meio do qual o receptor de uma 

mensagem eletronica pode se garantir da identidade do remetente como tambem da 

integridade da mensagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 Nota Fiscal Eletronica 

A Nota Fiscal Eletrdnica foi o primeiro dos projetos de integracao tributaria, que para os 

contribuintes significant reducao de custos, levando em consideracao a eliminacSo do 

trabalho de armazenagem de notas fiscais em papel, a impressao e o envio de documentos 

e obrigacSes acessdrias, ou mesmo com a redigitac§o das informacSes das notas ficais, 

para o governo possibilitaria o compartilhamento, a troca de informagoes entre os fiscos, 

alem de auditorias eletronicas e cruzamento dessas informacSes. 

A exigencia para emissao da nota fiscal eletronica, a partir da Receita Federal, da para ter 

acesso integral a todas as informac6es que envolvem negdcios e transacdes comerciais no 

Pais. £ um documento digital, emitido eletronicamente onde ficara armazenado na empresa, 

e na Sefaz (Secretaria da Fazenda). 

No processo de reconhecimento da nota fiscal eletrdnica sera exigida a certificacao digital, 

que e a assinatura digital da empresa. O unico documento fisico da NF-e sera uma Danfe, 

que e um espelho da nota e que precisa ser usado no transporte de mercadorias permitindo 

a identificacao da NF-e atraves de um codigo de barras impresso, assim nos postos, atraves 

de um leitor, o fiscal acessa a NF-e e libera rapidamente o caminhSo com a mercadoria. 

O protocolo do ICMS n° 10\2007, passou a obrigar a partir de 2008 a 
emissao de NF-e para todas as operacoes das empresas, cujos segmentos 
estavam relacionadas, independentemente do porte da empresa. Porem, 
para determinacao se a empresa esta ou nao na obrigatoriedade nao 
importa se ela possui o CNAE (C6digo Nacional de Atividade Econdmica) 
principal ou secundario com a atividade, mas sim se pratica ou praticou nos 
ultimos (doze) 12 meses alguma atividade relacionada no protocolo. 
Azevedo e Mariano (2009, p.77) 
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Para Habilitag3o do contribuinte como emissor de NF-e, o contribuinte solicita seu 

cadastramento como emissor de NF-e junto a Secretaria da Fazenda. Apds a solicitac3o, a 

Sefaz realizara a analise eletronica do pedido, efetuando crlticas referentes a situacao 

cadastral/economico-fiscal e pagamentos realizados pelo contribuinte, os criterios sao 

prdprios e definidos por cada um dos estados. 

Em seguida devera iniciar o envio de notas fiscais eletronicas, em ambiente de testes, para 

homologaceio do seu sistema. Ap6s a fase dos testes, o contribuinte recebera um cddigo de 

habilitacao para emitir NF-e, podendo, a partir deste instante, iniciar a transmissao de suas 

NF-e para a Secretaria da Fazenda. 

O Processamento da Nf-e Azevedo e Mariano (2009, p.88) explicam de forma simplificada: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Envio Eletronico (EDI) 

Coniribuinte 

Remetente 
Transito AulonzacJo (DANFE) 

ConlnOutnle 

Desilnaiarlo 

Envia 

NF-e Retorno 

AulonzacJo 

NF-e 

Retransmit NF-e 

SEFAZ / UF SPED 

Figura 1 - Funcionamento da NF-e 
Fonte: adaptada de Duarte (2009, p.73) 

a) A empresa emissora de NF-e gera um arquivo eletronico contendo as informagoes 

fiscais da operacao comercial e o assina digitalmente, de maneira a garantir a 

integridade dos dados e a autoria do emissor. 

b) O arquivo eletronico, que corresponded a Nota Fiscal Eletronica (NF-e), sera 

transmitido pela internet para a Secretaria da Fazenda de Jurisdicao do contribuinte; 

c) A Sefaz recebe o arquivo e devolve um protocolo de recebimento; 

d) A Sefaz faz uma pre-validacao do arquivo verificando a validade da assinatura 

digital, a consistencia do esquema XML, se emitente esta regular perante o Fisco e 

se nao ha duplicidade de numero e serie do documento fiscal; 
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e) Autorizado o uso da NF-e, a Sefaz devolvera um protocolo de autorizacSo de Uso, 

sem o qual nao podera haver o transito da mercadoria; 

f) A Sefaz enviara o arquivo a Secretaria Receita Federal, que sera repositbrio nacional 

de todas as NF-e emitidas (Ambiente Nacional). 

g) A Receita Federal no caso de operacao interestadual enviara para a secretaria de 

Fazenda de destino da operac3o e Suframa, no caso de mercadorias destinadas as 

areas incentivadas; 

h) Com a autorizacao de uso, a mercadoria pode ser transportada para o destino, 

circulando com a Danfe (Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrdnica); 

i) Recebida a mercadoria, o destinatario deve escriturar a NF-e conforme arquivo 

enviado pelo emitente ou pela Danfe, se o destinatario nao estiver obrigado a emitir 

100% de NF-e 

O Cancelamento e alteracao da NF-e pode ser feita se a mercadoria n§o foi circulada, o 

remetente podera cancelar a NF-e atraves de pedido de cancelamento eletronico. 

Clausula decima segunda Apos a concessao de Autorizacao de Uso da NF-
e, de que trata o inciso III da clausula setima, o emitente podera solicitar o 
cancelamento da NF-e, desde que nao tenha havido a circulacSo da 
respectiva mercadoria e prestagao de servigo, observadas as demais 
normas da legislacao pertinente. Ajuste SINIEF 04\2006. 

Lima e Nascimento (2008) destacam algumas vantagem e desvantagens da NF-e: 

VANTAGENS EMPRESAS 

/ Reducao de custos de impressSo, aquisic3o de papel, envio de documento fiscal, 

armazenagem de documentos fiscais. 

/ Eliminacao de digitacao de notas fiscais. 

/ ReducSo de erros de escriturac§o. 

/ SimplificacSo de obrigacSes acessorias, dispensa de AIDF. 

FISCO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal. 

/ Melhoria no processo de controle fiscal. 
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s Reducao de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas pela 

fiscalizaca.o. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Inibigdo de atos ilicitos fiscais. 

DESVANTAGENS 

s Gastos com impressao do DANFE. 

S Investimentos com equipamentos de informatica para adaptagSo do sistema. 

/ N3o ha agilidade no processo de escrituracSo do DANFE. 

/ Retorno financeiro sera possfvel a longo prazo. 

S O tempo de emiss3o da NF-e n§o e menor do que o tempo gasto com a nota em 

papel 

/ Falta de estrutura dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hardware, comunicacao e software por parte do Fisco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6 Nota Fiscal de Servicos Eletrdnica 

O Projeto Nota Fiscal de Servicos Eletronica esta sendo desenvolvido de forma integrada, 

pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Associaeao Brasileira das Secretarias de Financas 

das Capitals (Abrasf), atendendo o Protocolo de Cooperacao ENAT n° 02, de 7 de dezembro 

de 2007, que atribuiu a coordenacao e a responsabilidade pelo desenvolvimento e 

implantac3o do Projeto da NFS-e. 

A Nota Fiscal de Servigos Eletronica (NFS-e) e um documento de existencia digital, gerado 

e armazenado eletronicamente em Ambiente Nacional pela RFB, pela prefeitura ou por outra 

entidade conveniada, para documentar as operag6es de prestagSo de servigos. A 

obrigatoriedade sera conforme a legislacao do municipio. 

Considera-se Nota Fiscal de Servicos Eletrdnica - NFS-e - o documento de 
existencia exclusivamente digital, gerado e armazenado eletronicamente em 
sistema prdprio da Prefeitura, com o objetivo de registrar as operagdes 
relativas a prestac§o de servicos. Este documento vem substituir as Notas 
Fiscais Convencionais (impressas em papel), autorizadas pelo Municipio e 
confeccionadas em grafica. Duarte (2009, p. 112). 
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A gerac3o da Nota Fiscal de Servicos Eletrdnica - NFS-e e feita, automaticamente, por meio 

de servigos informatizados, disponibilizados aos contribuintes. Para que sua geragSo seja 

efetuada, dados que a compdem serao infonnados, analisados, processados, validados e, 

se corretos, gerarao o documento. A responsabilidade pelo cumprimento da obrigacSo 

acessdria de emissao da NFS-e e pelo correto fornecimento dos dados a secretaria, para a 

geraglio da mesma, e do contribuinte. 

O Recibo Provisdrio de Servicos e o documento que devera ser usado por 
emitentes da NFS-e no eventual impedimento da emissao "online" da NFS-
e. Tambem podera ser utilizado pelos prestadores sujeitos a emissao de 
grande quantidade de NFS-e (ex. estacionamentos). Neste caso o prestador 
emitira o RPS para cada transagao e providenciara sua conversao em NFS-
e mediante o envio de arquivos (processamento em lote) (DUARTE, 2009, 
P-115). 

No intuito de prover uma solucao de contingencia para o contribuinte, foi criado o Recibo 

Provisdrio de Servicos (RPS), que e um documento de posse e responsabilidade do 

contribuinte, que devera ser gerado manualmente ou por alguma aplicacao local, possuindo 

uma numeracao sequential crescente e devendo ser convertido em NFS-e no prazo 

estipulado pela legislacao tributaria municipal. 

O Valor do ISS e definido de acordo com a Natureza da Operacao, a OpcSo pelo Simples 

Nacional, o Regime Especial de Tributacao e o ISS Retido, e sera sempre calculado. exceto 

nos seguintes casos: A Natureza da Operacao for TributacSo no Municipio; Exigibilidade 

suspensa por decisao judicial ou Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo e o 

Regime Especial de Tributacao for Microempresa Municipal; Estimativa ou Sociedade de 

profissionais. 

• A Natureza da Operacao for Tributac3o fora do Municipio, nesse caso os campos 

Aliquota de Servigo e Valor do ISS ficar§o abertos para o prestador indicar os 

valores. 

• A Natureza da Operagao for Imune ou Isenta, nesses casos o ISS sera calculado 

com aliquota zero. 

• O contribuinte for optante pelo Simples Nacional e n§o tiver o ISS retido na fonte. 

A aliquota do ISS e definida pela legislag§o municipal. Quando a NFS-e e tributada fora do 

municipio em que esta sendo emitida, a aliquota sera informada pelo contribuinte. 
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2 .7Escr i tu racao Fiscal Digi ta l 

A Escrituracao Fiscal Digital - EFDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de 

escrituracSes de documentos fiscais e de outras informacSes de interesse dos fiscos das 

unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de 

apuracao de impostos referentes as operacoes e prestacSes praticadas pelo contribuinte. 

Este arquivo devera ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped. 

A partir de sua base de dados, a empresa devera gerar um arquivo digital de acordo com 

leiaute estabelecido em Ato Cotepe, informando todos os documentos fiscais e outras 

informacoes de interesse dos fiscos federal e estadual, referentes ao periodo de apuracao 

dos impostos ICMS e I PI. Este arquivo devera ser submetido a importac£o e validacao pelo 

Programa Validador e Assinador (PVA) fornecido pelo SPED. 

Como pre-requisito para a instalacao do PVA e necessaria a instalacao da m£quina virtual 

do Java. Ap6s a importacSo, o arquivo podera ser visualizado pelo prdprio Programa 

Validador, com possibilidades de pesquisas de registros ou relatorios do sistema. 

Azevedo e Mariano (2009, p. 163) destacam as principals caracteristicas da EFD: 

• Arquivo formato texto; 

• Arquivo com organizacao hierarquica, ou seja, alguns Registros sao preen ch id os 

como complemento de informacQes de outros Registros; 

• Necessidade de utilizagao de certificagao digital, para envio das informagSes; 

• Os arquivos digitals nao s§o separados em entradas e saidas como os livros fiscais 

por processamento de dados, mas por blocos de informagdes, onde, por exemplo, no 

Bloco C informamos todas as operacoes com mercadorias; 

• Criag3o de perfil de contribuinte para determinar o tipo de informagao a ser prestada, 

que pode detalhada ou resumida com relagao as operagSes com consumidor final; 

• Escrituracao individualizada por item de mercadorias; 

• EscrituracSo detalhada dos tributos (ICMS, IPI, PIS e Cofins); 

• Utilizagao de c6digos para designacao de informagdes, como por exemplo: codigo do 

IBGE, para in formar o Municipio, cddigo do Banco Central, para informar o pais. 
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• Envio da escrituragSo fiscal mensalmente a fiscalizac§o; 

• As informagSes ficam na base de dados do Sepro (Servigo Federal de 

Processamento de Dados; 

• Possibilidade de cruzamento com as informagfies contabeis e com a NF-e; 

• Informar o documento de arrecadagSo e o numero da autenticagSo (n3o obrigatdrio) 

O Convenio ICMS 143/06, alterado pelo Convenio ICMS 123/07, preve que a EFD e de uso 

obrigatdrio, a partir de 01.01.2009, para todos os contribuintes do ICMS ou do IPI, podendo 

os mesmos serem dispensados dessa obrigagao. desde que a dispensa seja autorizada 

pelo fisco da unidade federada do contribuinte e pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil. 

De acordo com o Ajuste SINIEF 03V2010 o contribuinte devera utilizar a EFD para efetuar a 

escrituragSo do: 

I - Livro Registro de Entradas; 

II - Livro Registro de Saidas; 

III - Livro Registro de Inventario; 

IV - Livro Registro de ApuragSo do IPI; 

V - Livro Registro de Apuracao do ICMS; 

VI - documento Controle de Credito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP -

modelos "C" ou "D".B. 

Segundo Azevedo e Mariano (2009, p. 162) A entrega da EFD sera feita em ambiente 

especifico, com todas as informagoes solicitadas, sendo distribuidas as respectivas UFs: 

• O contribuinte gera o arquivo em formato texto, dentro do leiaute da EFD, utilizando 

programa de computador de responsabilidade do contribuinte, programa prbprio ou 

adquirido de terceiros 

• Para fazer a EFD, o contribuinte pode importar o arquivo gerado, validar e conferir o 

seu conteudo. 
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• Enquanto houve erro, nao sera possfvel a transmissao; por isso, novo arquivo da 

EFD em formato texto deve ser elaborado, ap6s a correcao da base de dados que 

Ihe deu origem e realizar novamente o processo de importacao\validac3o. 

• Se nao houver erros no arquivo digital, o representante legal do contribuinte deve 

assina-lo utilizando o certificado digital padrao ICP-Brasil e fazer a transmissao para 

o ambiente da Receita Federal do Brasil - RFB, que devolvera recibo identificador da 

EFD com a data e hora da transmissao. 

• Na transmissao da EFD, e posslvel a utilizacao de certificado digital de procurador 

do contribuinte; porem, a procuracao devera estar registrada no site 

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/scripts/CAV/login.asp> e dentro do prazo de 

validade. 

• O SEPD, ap6s fornecer o recibo ao contribuinte, fara a transmissSo da EFD para 

unidade de FederacSo de onde for o contribuinte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.8 Conhecimento de Transporte Eletronico 

Instituido pelo Ajuste SINIEF 09\07, o Conhecimento de Transporte eletronico (CT-e) e o 

novo modelo de documento fiscal eletrdnico, que podera ser utilizado para substituir um dos 

seguintes documentos fiscais: 

CT-e, modelo 57, que podera ser utilizado pelos contribuintes do Imposto 
sobre Operagdes Relativas a Circulac§o de Mercadorias e sobre a 
Prestacao de Servigos de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicacao - ICMS em substituigao aos seguintes documentos: 
I - Conhecimento de Transporte Rodoviario de Cargas, modelo 8; 
II - Conhecimento de Transporte Aquaviario de Cargas, modelo 9; 
III - Conhecimento Aereo, modelo 10; 
IV - Conhecimento de Transporte Ferroviario de Cargas, modelo 11; 
V - Nota Fiscal de Servigo de Transporte Ferroviario de Cargas, modelo 27; 
VI - Nota Fiscal de Servigo de Transporte, modelo 7, quando utilizada em 
transporte de cargas. 

O CT-e tambem podera ser utilizado como documento fiscal eletrdnico no transporte 

dutoviario e, futuramente, nos transportes Multimodals. 

Podemos conceituar o CT-e como um documento de existencia 
exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito 
de documentar uma prestacao de servigos de transportes, cuja validade 
juridica e garantida pela assinatura digital do emitente e a AutorizagSo de 
Uso fornecida pela administragao tributaria do domicflio do contribuinte.2 

http://cav.receita.fazenda.gov.br/scripts/CAV/login.asp
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O Projeto Conhecimento de Transporte Eletronico (CT-e) esta sendo desenvolvido, de forma 

integrada, pelas Secretarias de Fazenda dos Estados e Receita Federal do Brasil, a partir da 

assinatura do Protocolo ENAT 03/2006, de 10/11/2006, que atribui ao Encontro Nacional de 

Coordenadores e Administradores Tributarios Estaduais (ENCAT) a coordenacSo e a 

responsabilidade pelo desenvolvimento e implantacao do Projeto CT-e. 

2 .9Escr i tu racao Contab i l Dig i ta l 

E a substituicao da escrituracSo em papel pela EscrituracSo Contabil Digital - ECD, tambem 

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

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

se houver; III - livro Balancetes Diarios, Balancos e fichas de lancamento comprobatdrias 

dos assentamentos neles transcritos. 

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

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

sociedades empresarias sujeitas a acompanhamento econdmico-tributario diferenciado, nos 

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

Imposto de Renda com base no Lucro Real; (Redaceio dada pela InstrucSo Normativa RFB 

n° 926, de 11 de marco de 2009) em relacao aos fatos contabeis desde 1° de Janeiro de 

2009, as demais sociedades empresarias sujeitas a tributacao do Imposto de Renda com 

base no Lucro Real. (Redacao dada pela Instrucao Normativa RFB n° 926, de 11 de marco 

de 2009). 

Azevedo e Mariano (2009, p.233) 

A escrituracao dos livros contabeis pode ser realizada por meio Sistema de 
Processamento Eletrdnico de Dados (computador) (PN CST n° 11/1985 e 
artigo 255 do RIR/1999). 
Apds o processamento, em folhas contlnuas e numeradas, devem ser 
imprimidas, destacadas e encadernadas em forma de livro. Este livro 
tambem devera conter termos de abertura e de encerramento, e ser 
submetido a autenticacao, quando exigivel. 

Para as demais sociedades empresarias a ECD e facultativa, as sociedades simples e as 

microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional 2 estao 

dispensadas desta obrigacao. 

2 http://www1.receita.fazenda.gov.br/cte/default.htm Acesso em: 15 ago 2010 

http://www1.receita.fazenda.gov.br/cte/default.htm
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A partir do seu sistema de contabilidade, a empresa gera um arquivo digital no formato 

especificado no anexo unico a Instrucao Normativa RFB n° 787/07 (disponivel no menu 

Legislacao). Devido as peculiaridades das diversas legislacdes que tratam da materia, este 

arquivo pode ser tratado pelos sindnimos: Livro Diario Digital, EscrituracSo Contabil Digital -

ECD, ou Escrituracao Contabil em forma eletronica. 

A ECD mantem a escrituracao contabil eletrdnica da mesma forma como ja estava sendo 

feito pelas sociedades empresarias o que foi acrescentado e a obrigatoriedade de enviar 

essa escrituracao para a Receita Federal do Brasil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.10 Central de Balancos 

A Central de Balancos brasileira e um projeto integrante do Sistema Publico de Escrituracao 

Digital (Sped), em fase inicial de desenvolvimento, que devera reunir demonstratives 

contabeis e uma serie de informacdes econdmico-financeiras publicas das empresas 

envolvidas no projeto. 

As informacdes coletadas serao mantidas em um repositdrio e publicadas em diversos 

niveis de agregacdo. Esses dados serao utilizados para geracao de estatisticas, analises 

nacionais e internacionais (por setor econdmico, forma juridica e porte das empresas), 

analises de risco crediticio e estudos econdmicos, contabeis e financeiros, dentre outros 

usos. 

A Central tern como objetivo a captacao de dados contabeis e financeiros (notadamente as 

demonstrates contabeis), a agregacao desses dados e a disponibilizacao a sociedade, em 

meio magnetico, dos dados originais e agregados. 3 

2.11 E-Lalur 

O objetivo do sistema e eliminar a redundancia de informacdes existentes na escrituracao 

contabil, no Lalur e na DIPJ, facilitando o cumprimento da obrigacao acessdria. De forma 

simplificada, o funcionamento do sistema sera o seguinte: 
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Ap6s baixado pela internet e instalado, o Programa Gerador de Escrituracao (PGE) 3 

disponibilizara as seguintes funcionalidades: 

a. digitaccio das adigSes, exclusSes e compensagoes; 

b. importaccto: 

b. 1) de arquivo contendo as adicoes e exclusdes; 

b. 2) de informagSes contabeis oriundas da EscrituragSo Contabil Digital 

(ECD); 

b.3) de saldos da parte B do periodo anterior. 

c. calculo dos tributos; 

d. verificagao de pendencias; 

e. assinatura do livro; 

f. transmissao pela Internet; 

g. visualizagao. 

Ao importar os dados da contabilidade. o e-Lalur os converters para um padrao bastante 

parecido com o que hoje se informa na DIPJ nas demonstragoes contabeis. Para isto, ele 

utilizara o "Piano de Contas Referential" informado anteriormente na escrituracao contabil 

digital - ECD. 

Feita a conversao. eventuais reclassificacoes ou redistribuigoes de saldos serao possiveis. 

O volume destes ajustes dependera da precisao da indicagSo do piano de contas referential 

na ECD. 

Alem das demais premissas do SPED, o e-Lalur tern as seguintes: 

a. rastreabilidade das informacoes: 

b. coerencia aritmetica dos saldos da parte B; 

A rastreabilidade diz respeito manter registros das movimentagoes que resultem em 

alteragdes de saldos que ir§o compor as demonstragdes contabeis baseadas no piano de 

contas referencial. 

3 http://www1.receita.fazenda.go Acesso em: 15 ago 2010 

http://www1.receita.fazenda.go
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A coerencia aritmetica dos saldos da parte B e a garantia de que eles estarao 

matematicamente corretos. Para isto, uma das etapas sera a conferencia com os saldos do 

periodo anterior de e-Lalur ja transmitido. A cada conferencia de saldo, o sistema obtera, 

tambem, um extrato (semelhante a um raz§o) completo de cada conta controlada na parte 

B. 

A partir de tais elementos o PGE far£ um "rascunho" da Demonstrac3o do Lucro Real, da 

base de calculo da Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) e dos valores 

apurados para o IRPJ e a CSLL Caso o contribuinte concorde com os valores apresentados, 

basta assinar o livro e transmiti-lo pela internet. 

£ importante ressaltar que o projeto se encontra em elaboracSo. Participam dos trabalhos, 

alem da Receita Federal do Brasil, o CFC, Fenacon, contribuintes, entidades de classe, 

enfim, todos os parceiros cuja relaccio pode ser obtida na pagina principal do sitio.4 

4 http://www1.receita.fazenda.gov.br/outros-projetos/e-lalur.htm Acesso em: 15 ago 2010 

http://www1.receita.fazenda.gov.br/outros-projetos/e-lalur.htm
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3 ANALISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

3.1 Identificacao do perfil socio-economico dos profissionais contabeis 

pesquisados 

A organizacao do estudo permite que o pesquisador consiga informacdes de qual a 

percepcJio dos contabilistas diante das novas exigencias legais. Nessa primeira parte da 

pesquisa serao anaiisados os resultados com reiagao ao nivel socioeconomico dos 

entrevistados. Na pesquisa foi aplicado um question£rio no UNICONTS (UniSo dos 

Contadores de Sousa-PB) onde se tern uma amostra de 18 (dezoito) contabilistas 

associados. sendo que apenas 12 (doze), participaram da pesquisa, tendo assim uma 

amostragem abrangida por este estudo um percentual de 67% dos profissionais contabeis 

que participam dessa associacao. 

Verifica se de acordo com a Tabela 1 que a maioria dos escritdrios pesquisados possui 

profissionais do sexo feminino, onde esta representado no Grafico 1 como 67% do total, 

sendo 33% do sexo masculino. Nesse resultado, as mulheres atem uma representaccio 

maior dentre os profissionais na cidade de Sousa-PB. 

Tabela 1 Genero 

Genero 

QUANTIDADE 
MASCULINO 4 
FEMININO 8 

TOTAL 12 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

E3 SEXO M 

• S E X O F 

GRAFICO 1 - Genero 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 
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Na Tabela 2 tem-se a faixa etaria dos contabilistas, observa que a maioria dos respondentes 

tern idade entre 40 (quarenta) a 45(quarenta e cinco) anos sendo esses 34% do total como 

mostra a Grafico 2, considerando que estes sSo mais experientes por estarem mais tempo 

no mercado de trabalho. 

Dentro das alternativas tiveram entrevistados com idade entre 20 (vinte) a 25 (vinte cinco) 

anos e 26 (vinte e seis) a 30 (trinta) anos que somam 33%, tendo assim profissionais mais 

jovens, e tambem tiveram contabilistas com idade entre 36 (trinta e seis) a 40 (quarenta) 

anos, demonstrando que estao em uma faixa etaria media. 

N3o tivemos respondentes na faixa etaria acima de 45 (quarenta e cinco) anos, mostrando 

que os profissionais estao se renovando e ha uma concentracao nos profissionais mais 

jovens. 

Tabela 2 Faixa etaria 

Faixa etaria 

IDADE QUANTIDADE 

20 A 25 
26 A 30 
31 A 35 
36 A 40 
40 A 45 

ACIMA DE 45 
TOTAL 12 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 2 0 A 2 5 

• 26 A 30 

• 3 1 A 3 5 

• 3 6 A 4 0 

S3 40 A 45 

• ACIMA DE 45 

GRAFICO 2 - Faixa etaria 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 
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Considerando a Tabela 3 onde menciona a formacao profissional dos entrevistados, pode-

se perceber que a maioria possui graduacao em contabilidade 67% do total, desses, 17% 

possui p6s-graduacao, fazendo uma analise observa-se que os profissionais estao 

procurando aprimoramento academico, pois somente 33% dos entrevistados tern apenas o 

tecnico em contabilidade. Isto revela as mudangas que vem ocorrendo na profiss3o contabil. 

Tabela 3 Formacao profissional 

Formac§oproflssional zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- QUANTIDADE 
GRADUAQAO EM CONTABILIDADE 8 

POSSUI P6S-GRADUACAO 
NAO POSSUI POS-GRADUACAO 

TECNICO EM CONTABILIDADE 4 
TOTAL 12 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• GRADUACAO E M 

CONTABILIDADE 

17% H T E C N I C O E M 

CONTABILIDADE 

50% • POSSUI P6S-

GRADUACAO 

• NAO POSSUI POS-

GRADUACAO 

GRAFICO 3 - Formacao Profissional 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

A Tabela 4 buscou verificar o tempo de atuac3o do profissional no mercado, e detectou 

entre os entrevistados que existem profissionais atuando, ate 5 (cinco) anos e tambem 

acima de 20 (vinte) anos, que totalizam 66% do total. Com isso verifica-se que existem 

contabilistas que estao ha bastante tempo no mercado, e outros que entraram 

recentemente, que esta muito competitivo e exige do profissional conhecimento e 

competencia para execucSo dos trabalhos. 
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Tabela 4 Tempo de atuacao profissional 

Tem^ojde^tuacJ 

TEMPO QUANTIDADE 
ATE 5 ANOS 4 
5 A 10ANOS 2 
10 A 20 ANOS 2 

ACIMA DE 20 ANOS 4 
TOTAL 12 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• ATE 5 ANOS 

• 5 A 10 ANOS 

• 10 A 20 ANOS 

• ACIMA DE 20 ANOS 

GRAFICO 4 - Tempo de Atuacao Profissional 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

Na Tabela 5 procurou-se identificar o nivel de satisfacao profissional dos entrevistados. 

Destes, 100% responderam que est§o satisfeitos com a profiss§o contabil. Isso mostra que 

os profissionais, a medida que procuram aperfeicoamento atraves de cursos, 

especializacoes, melhorando a qualidade dos servigos tern o retorno positivo dos clientes, 

explicando assim a satisfacao profissional. 

Tabela 5 Nivel de satisfacao profissional 

Nivel de satisfacao profissional 

QUANTIDADE 

SATISFEITO 12 
INSATISFEITO 0 

TOTAL 12 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 
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• SATISFEITO 

• INSATISFEITO 

GRAFICO 5 - Nivel de Satisfacao Profissional 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

3.2 Analises da percepcao dos contabilistas da cidade de Sousa- PB perante 

as novas exigencias fiscais. 

Nas tabelas seguintes sao a bo rd ad as assertivas sobre a percepcao dos contabilistas frente 

as novas exigencias fiscais. Serao 12 (doze) questdes, com 5 (cinco) alternativas, em uma 

escala de um a cinco sendo 1 discordo totalmente, 2 discordo, 3 nem concordo nem 

discordo, 4 concordo e 5 concordo totalmente. 

Na Tabela 6, afirma-se que houve grandes mudancas com essas novas exigencias legais do 

SPED, na rotina do escritdrio, observa que 67% dos entrevistados concordam totalmente, e 

33% concordam que tenha havido mudanca na rotina do escritdrio. Antes toda a 

escrituracao de uma empresa era feita em papel e ficava arquivada, agora passou a ser 

tudo de forma eletrdnica, substituindo o Livro Diario e o Livro Raz3o, a nota fiscal, e outras 

obrigacdes por arquivos digitals. 

Tabela 6 Mudancas ocorridas com o SPED 

Houve grandes mudancas com essas novas exigencias legais do SPED, na rotina do 
escritdrio. 

^ ^ ^ ^ A L ^ R N ^ W S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ R E S P O ^ S ^ ^ 
1 - DISCORDO TOTALMENTE 
2 - DISCORDO 
3 - NAO CONCORDO NEM 
DISCORDO 
4-CONCORDO 
5 - CONCORDO TOTALMENTE 

TOTAL 12 

0 
0 

0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 

8 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 - DISCORDO 

TOTALMENTE 

12 - DISCORDO 

• 3 - NAO CONCORDO NEM 

DISCORDO 

• 4 - C O N C O R D O 

• 5 - C O N C O R D O 

TOTALMENTE 

GRAFICO 6 - Mudancas ocorridas com o SPED. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

A Tabela 7 teve como assertiva que os cursos oferecidos para apresentac§o do 

funcionamento do SPED foram relevantes. Observa-se que 67% concordam totalmente e 33 

% concordam que os cursos foram relevantes, nota-se que houve a preocupacSo por parte 

do governo na apresentacao do SPED e seus subprojetos facilitando o acesso das 

informa?6es e o entendimento dos profissionais contabeis. 

Tabela 7 Relevancia dos cursos 

1 - DISCORDO TOTALMENTE 
2 - DISCORDO 
3 - NAO CONCORDO NEM 
DISCORDO 
4-CONCORDO 
5 - CONCORDO TOTALMENTE 

TOTAL 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

12 

11 - DISCORDO TOTALMENTE 

12-DISCORDO 

13 - NAO CONCORDO NEM 

DISCORDO 

14-CONCORDO 

15 - CONCORDO TOTALMENTE 

GRAFICO 7 - Relevancia dos cursos. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 
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Na Tabela 8 a assertiva e importante procurar sempre capacitacoes (cursos, palestras) para 

aprofundar os conhecimentos sobre as novas exigencias, 92% dos entrevistados 

concordaram totalmente, que e de suma importancia a procura por novos conhecimentos 

que venham engrandecer a execucao do trabalho contabil. 

Tabela 8 Importancia das capacitacoes 
E importante procurar sempre capacitacoes (cursos, palestras) para aprofundar os conhecimentos 

sobre essas novas exigencias. 

ALTERNATIVAS RESPOSTAS 
1 - DISCORDO TOTALMENTE 0 
2 - DISCORDO 0 
3 - NAO CONCORDO NEM 
DISCORDO U 

4 -CONCORDO 1 
5 - CONCORDO TOTALMENTE 11 

TOTAL 12 

Fonte. Dados da Pesquisa, 2010. 

• 1 - DISCORDO TOTALMENTE 

• 2 - DISCORDO 

• 3 - NAO CONCORDO NEM 
DISCORDO 

• 4-CONCORDO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 5 - CONCORDO TOTALMENTE 

GRAFICO 8 - Importancia das capacitacoes. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

Na Tabela 9, ao participar de cursos, o conhecimento adquirido e importante compartilhar 

com seus colaboradores, 75% concordaram totalmente e 25% concordaram, os 

colaboradores precisam tambem do conhecimento que foi adquirido para poder executar o 

trabalho com eficiencia e eficacia. 
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Tabela 9 Compartilhamento de Informacdes 

Ao participar de cursos^^onhetimentc^^ colaboradores. 

ALTERNATIVAS 
1 - DISCORDO TOTALMENTE 
2 - DISCORDO 
3 - NAO CONCORDO NEM 
DISCORDO 
4 -CONCORDO 
5 - CONCORDO TOTALMENTE 

TOTAL 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

RESPOSTAS 

12 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11 - DISCORDO 

TOTALMENTE 

12 - DISCORDO 

3 - NAO CONCORDO 

NEM DISCORDO 

14 -CONCORDO 

GRAFICO 9 - Compartilhamento de Informacdes. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

Na Tabela 10 que fala na importancia de incentivar os colaboradores para participar de 

cursos 58% concordaram e 42% concordaram totalmente, pois para os contabilistas 

aperfeicoar seus conhecimentos. Os colaboradores tambem precisam estar atualizados com 

esses conhecimentos para executar com mais seguranca os trabalhos desenvolvidos nos 

escritdrios. 

Tabela 10 Incentivo na participac§o de cursos 

E importante incentivar os colaboradores para participar de cursos. 

ALTERNATIVAS RESPOSTAS 
1 - DISCORDO TOTALMENTE 0 
2 - DISCORDO 0 
3 - NAO CONCORDO NEM n 
DISCORDO u 

4 -CONCORDO 7 

5 - CONCORDO TOTALMENTE 5 
TOTAL 12 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 
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11 - DISCORDO 
TOTALMENTE 

12 - DISCORDO 

3 - NAO CONCORDO NEM 
DISCORDO 

4 -CONCORDO 

GRAFICO 10 - Incentive- na participacao de cursos. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

Na Tabela 11 onde a assertiva aborda-se, existe vantagem para as empresas utilizar o 

SPED e seus subprojetos, 42% dos entrevistados concordaram totalmente, 33% 

concordaram e 25% n§o concordaram nem discordaram. Percebe-se que mesmo com toda 

a divulgacao com curso, palestras e outros meios de informacao (internet, televisao), para 

apresentacao do SPED, ainda ha muito do SPED para conhecer. 

Tabela 11 Vantagem na utilizacao do SPED 

Existe vantagem para as empresas utilizar o SPED e 

ALTERNATIVAS RESPOSTAS 
1 - DISCORDO TOTALMENTE 
2 - DISCORDO 
3 - NAO CONCORDO NEM 
DISCORDO 
4 -CONCORDO 
5 - CONCORDO TOTALMENTE 

TOTAL 12 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

11 - DISCORDO 
TOTALMENTE 

12 - DISCORDO 

! 3 - NAO CONCORDO 

NEM DISCORDO 

14-CONCORDO 

15 -CONCORDO 
TOTALMENTE 

GRAFICO 11 - Vantagem na utilizacao do SPED. 
Fonte. Dados da Pesquisa, 2010. 
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A Tabela 12, o SPED e so mais um meio do governo controlar arrecadacao de impostos, 

como pode ser visto 50% concordaram, 34 % concordaram totalmente, e 16% discordaram, 

novamente encontra-se algumas divergencias nas respostas, mostrando cada vez mais 

conhecer sobre o funcionamento do SPED. 

Mas observando os objetivos da implantacSo desse projeto tem-se que a medida que 

houver integracSo dos fiscos, a uniformizacao das obrigacdes para transmissao unica, e 

ficar mais rapida a identificacao de atos ilicitos, por conseguinte o governo estara 

controlando a arrecadaceio de impostos. 

Tabela 12 Controle da arrecadacao de impostos 

O SPED^jorna jsu^ 

ALTERNATIVAS RESPOSTAS 
1 - DISCORDO TOTALMENTE 
2 - DISCORDO 
3 - NAO CONCORDO NEM 
DISCORDO 
4 -CONCORDO 
5 - CONCORDO TOTALMENTE 

TOTAL 12 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11 - DISCORDO 

TOTALMENTE 

12-DISCORDO 

3 - NAO CONCORDO NEM 

DISCORDO 

14 - C O N C O R D O 

GRAFICO 12 - Controle da arrecadacao de impostos. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

Na Tabela 13, mesmo com todo o controle que existe no SPED ainda ha possibilidades de 

sonegacao e fraudes por partes das empresas, 42% concordaram totalmente, 25% 

concordaram, 25% discordaram e 8% n§o concordaram nem discordaram, as opinides estao 

divergentes, mas percebe-se que o governo esta aperfeicoando os processos de 

fiscalizacao com novas tecnologias, com o objetivo de reduzir a sonegacao fiscal, e o SPED 

e uma dessas ferramentas. 
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Tabela 13 Possibilidade de sonegacao e fraude 

Mesmo com todo o controle que existe no SPED ainda ha possibilidade de sonegacao e fraudes por 
p a r t e d a s e m p r e s a s . 

ALTERNATIVAS 
1 - DISCORDO TOTALMENTE 
2 - DISCORDO 
3 - NAO CONCORDO NEM 
DISCORDO 
4 -CONCORDO 
5 - CONCORDO TOTALMENTE 

TOTAL 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

RESPOSTAS 

12 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 - DISCORDO TOTALMENTE 

12 - DISCORDO 

3 - NAO CONCORDO NEM 

DISCORDO 

1 4 - C O N C O R D O 

15 - CONCORDO TOTALMENTE 

GRAFICO 13 - Possibilidade de sonegacao e fraude. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

A Tabela 14 o SPED deveria abranger todas as empresas, incluindo as ME e EPP, 50% 

concordaram, 33% concordaram, 17% discordaram, seria uma grande mudanca para essas 

empresas adotarem o SPED, havendo um risco maior se estas empresas n§o modificarem 

suas condutas, principalmente aumentara o trabalho para os escritorios de contabilidade. 

Tabela 14 Abrangencia do SPED 

C^SPET^everiaabrangerto 

ALTERNATIVAS RESPOSTAS 
1 - DISCORDO TOTALMENTE 0 
2 - DISCORDO 2 
3 - NAO CONCORDO NEM n 

DISCORDO 
4 -CONCORDO 4 
5 - CONCORDO TOTALMENTE 6_ 

_ _ _ I T2 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 - DISCORDO TOTALMENTE 

12 - DISCORDO 

I 3 - NAO CONCORDO NEM 

DISCORDO 

14-CONCORDO 

15 - CONCORDO TOTALMENTE 

GRAFICO 14 - Abrangencia do SPED. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

A Tabela 15, em relacao as obrigagdes acessdrias mensais houve aumento de trabalho, 

58% concordaram totalmente, 34% concordaram, 8% discordaram, houve mudancas dos 

procedimentos de escrituracao, eliminando rotinas basicas exigindo qualificac3o tecnica e 

conhecimentos em informatica. 

Em 

TABELA 15 Aumento das obrigacdes acessdrias 

a^^o^^^^c^^^^ac^^^^^^^s^rr^n^a^^^^^^^^^^^T^er^^^d^^tT^^^^^o. 

ALTERNATIVAS 
1 - DISCORDO TOTALMENTE 
2 - DISCORDO 
3 - NAO CONCORDO NEM 
DISCORDO 
4 -CONCORDO 
5 - CONCORDO TOTALMENTE 

TOTAL 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

RESPOSTAS 

12 

11 - DISCORDO 

TOTALMENTE 

12 - DISCORDO 

3 - NAO CONCORDO NEM 

DISCORDO 

14 - C O N C O R D O 

GRAFICO 15 - Aumento das obrigacdes acessorias. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 
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Na Tabela 16 e importante que os colabores constantemente consultem sites, livros, e a 

legislacao pra se atualizarem nas novas exigencias legais 58% concordaram totalmente, 42 

% concordaram. Os colaboradores tambem precisam dos novos conhecimentos para que 

possam dentro da sua funcao, auxiliar os contadores nessa nova era digital que a 

contabilidade esta vivenciando. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TABELA 16 Atualizacao constante 

£ importante que os colaboradores constantemente consultem sites, livros, e a 
leqisiacao pra se atualizarem nas novas exigencias leqais. 

ALTERNATIVAS RESPOSTAS 
1 - DISCORDO TOTALMENTE 0 
2 - DISCORDO 0 
3 - NAO CONCORDO NEM n 

DISCORDO u 

4 -CONCORDO 5 
5 - CONCORDO TOTALMENTE 7 

TOTAL 12 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

11 - DISCORDO 

TOTALMENTE 

12 - DISCORDO 

3 - NAO CONCORDO NEM 

DISCORDO 

14 - C O N C O R D O 

GRAFICO 16 - Atualizacao constante. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

A Tabela 17 os colaboradores se interessam pela busca de novos conhecimentos 83% 

concordaram totalmente 17% concordaram, com isso percebe-se que existe motivacSo 

dentro dos escritorios que fazem os colaboradores buscar sempre atualizacdes, o que 

facilita o cumprimento das obrigacdes pertinentes aos trabalhos desenvolvidos. 
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TABELA 17 Busca por conhecimentos 

Os colaboradores se interessam pela busca de novos conhecimentos. 

ALTERNATIVASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA l^BSSaWsPO&?A^=m 

1 - DISCORDO TOTALMENTE 
2 - DISCORDO 
3 - NAO CONCORDO NEM 
DISCORDO 
4 -CONCORDO 
5 - CONCORDO TOTALMENTE 

2 

10 
TOTAL 12 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

11 - DISCORDO 

TOTALMENTE 

12 - DISCORDO 

3 - NAO CONCORDO 

NEM DISCORDO 

4 - C O N C O R D O 

15 - C O N C O R D O 

TOTALMENTE 

GRAFICO 17 - Busca por conhecimentos. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

Na analise feita de acordo com a tematica, a opiniao dos contabilistas dentro das 12 

afirmativas, temos que 58%, a maioria, concordaram com as assertivas alocadas sobre a 

percepc§o dos contabilistas perante as novas exigencias fiscais. No restante 42% houve 

divergencias nas respostas, onde as afirmativas eram voltadas a saber o conhecimento dos 

contadores em relac3o ao SPED. 
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4 CONSIDERAQOES FINAIS 

Neste estudo feito no UNICONTS (Uniao dos Contadores de Sousa-PB) onde se tern 18 

(dezoito) contabilistas associados, sendo que apenas 12 (doze), participaram da pesquisa, 

verifica-se que os profissionais procuram estar atualizados buscando novos conhecimentos, 

dentro desse contexto atraves de uma analise quantitativa dos resultados encontrados tem-

se as seguintes conclusdes. 

No desenvolvimento do estudo nota-se que existe vantagem na utilizacSo do SPED, por se 

tratar de um recurso tecnoldgico substituindo livros e documentos contabeis por arquivos 

digitais, mas tambem ha desvantagens pois aumentara o custo de implantacao do sistema, 

com treinamento, e a complexidade para operacionalizar. 

Ao aplicar o questionario com os contabilistas, observa-se o perfil dos respondentes, 

conclui-se que a maioria s3o profissionais do sexo feminino 67%, com idade entre 40 

(quarenta) a 45(quarenta e cinco) anos sendo esses 34%, e 26 (vinte e seis) a 30 (trinta) 

anos com 25% e 36 (trinta e seis) a 40 (quarenta) anos 25% que atuam no mercado 

De acordo com os dados observados, 67% dos entrevistados possui graduacao em 

contabilidade mostrando que os contadores estao buscando aprimoramento intelectual, 

nota-se tambem que 33% atuam no mercado ate 5 anos e outros 33% acima de 20 anos, 

constatando quern existem profissionais ja experientes na area, como tambem os que estao 

entrando agora no mercado. 

Nas questdes que foram abordadas sobre a tematica tem-se que os contabilistas procuram 

sempre atualizar os conhecimentos atraves de cursos, como tambem fazer pesquisas 

constantes a fim de buscar informacoes que possam contribuir para o desenvolvimentos dos 

trabalhos no escritbrio. 

Ja a assertiva que aborda sobre o SPED existe muitas divergencias nas respostas, 

mostrando que e um novo sistema, e precisa ser estudado detalhadamente, pois ainda ha 

duvidas entre os contabilistas. 

Assim sendo observa-se que os contabilistas estao buscando capacitacoes, novos 

conhecimentos para se adequar a nova era digital dentro da contabilidade, mas por outro 

lado existem ainda muitas imprecisoes em relacao as novas exigencias, relacionadas a 

essas mudancas fiscais trazidas com o SPED e os seus subprojetos. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS 

COORDENAQAO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS 

QUESTIONARIO DE PESQUISA 

A PERCEPQAO DOS CONTABILISTAS FRENTE AS NOVAS EXIGENCIAS LEGAIS: UMA 

EVIDENCIAQAO EMPlRICA NA CIDADE DE SOUSA-PB 

O presente questionario faz parte do Trabalho de Conclusao de Curso que esta sendo 

desenvolvido pela discente Nadia Santana Felinto do Curso de Ciencias Contabeis da UFCG -

Campus Sousa. Este estudo tern como objetivo verificar os servicos contabeis frente as novas 

exigencias legais: urn estudo junto aos contadores da cidade de Sousa-PB. Agradecemos sua 

participacao nesse estudo e colaboracao para o desenvolvimento da pesquisa na area contabil. 

Aluna: Nadia Santana Felinto 
Orientador: MS. Harlan de Azevedo Herculano 

PERFIL SOCIOECONOMICO DO ENTREVISTADO: 

1- Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculine-

2- Idade: 

( ) 20 a 25 ( ) 26 a 30 ( ) 31 a 35 ( ) 36 a 40 ( ) 40 a 45 

( ) acima de 45 anos 

3- Formaccio Profissional: 

( ) Tecnico em Contabilidade ( ) Graduacao em Contabilidade 

Se possuir curso de P6s-Graduac§o especifique a area: 

4- Tempo de atuagao profissional no mercado: 

( ) ate 5 anos 

( ) 5 a 10 anos 

( ) 10 a 20 anos 

( ) acima de 20 anos 

5- Classifique o seu nivel de satisfacao com a profissao contabil: 

( ) Satisfeito ( ) Insatisfeito 

Se marcar Insatisfeito especifique o motivo de 

insatisfaceio: 

6- Abaixo consta uma serie de assertivas/questionamentos que tentam verificar a percepcao 
dos contabilistas da cidade de Sousa-PB perante as novas exigencias fiscais. Voce devera 
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marcar o grau de discordancia/concordancia (numa escala de 1 a 5) de cada 
assetiva/questionamento, onde: 
1 discordo totalmente; 
2 discordo; 
3 n§o concordo nem discordo; 
4 concordo; 
5 concordo totalmente. 

Assertivas/questionarios Grau de discordancia/concordancia Assertivas/questionarios 
01 02 03 04 05 

1. Houve grandes mudancas com 

essas novas exigencias legais do 

SPED, na rotina do escritorio. 

2. Os cursos oferecidos para 

apresentacao do funcionamento do 

SPED foram relevantes. 

3. £ importante procurar sempre 

capacitacoes (cursos, palestras) 

para aprofundar os conhecimentos 

sobre essas novas exigencias. 

4. Ao participar de cursos, o 

conhecimento adquirido e 

importante compartilhar com seus 

colaboradores. 

5. £ importante incentivar os 

colaboradores para participar de 

cursos. 

6. Existe vantagem para as empresas 

utilizar o SPED e seus sub-projetos. 

7. 0 SPED e so mais um meio do 

governo controlar arrecadacao de 

impostos. 

8. Mesmo com todo o controle que 

existe no SPED ainda ha 

possibilidade de sonegacao e 

fraudes j)or parte das empresas. 

9. 0 SPED deveria abranger todas as 

empresas, incluindo as ME e EPP. 

10. Em relacao as obrigacoes 

acessorias mensais houve aumento 

de trabalho. 

11. E importante que os 

colaboradores constantemente 

consultem sites, livros, e a 

legislacao pra se atualizarem nas 

novas exigencias legais. 

12. Os colaboradores se 

interessam pela busca de novos 

conhecimentos. 


