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R E S U M O 

O presente trabalho delineia o perfil do profissional que atua na Contabilidade privada no 

municipio de Sousa/PB, tomando como base as mudangas ocorridas na area contabil. As 

alteragoes nos mercados globais implicam diretamente em mudangas na Contabilidade, 

sendo evidente a busca da qualificagao e preparagao dos profissionais na constante 

atualizagao das referidas modificagoes na area contabil, a exemplo das mudangas 

tecnologicas (digitalizagao dos arquivos) e a convergencia as Normas Internacionais. A 

metodologia utilizada foi pesquisa de campo, tendo como instrumento de pesquisa a 

aplicagao de um questionario. Numa amostra de 30 profissionais da iniciativa privada. Os 

dados coletados foram tabulados utilizando o programa SPSS 8.0 for Windows. Evidencia 

que os profissionais da Contabilidade terao um trabalho detalhista no acompanhamento das 

referidas mudangas, portanto devendo efetuar muito estudo, dedicagao e preparagao nos 

desafios vindouros. Verificou-se que, embora os profissionais entrevistados afirmem de 

modo positivo, as vantagens do uso do SPED, NF-e e Convergencia Internacional, a 

atualizagao das informagoes e expectativa de forma otimista em relagao as mudangas 

contabeis foi percebido a presenga de muitas duvidas ao sistema, pouco conhecimento 

relativo as legislagoes, falta de preparagao, na maioria dos profissionais, contudo isto e 

preocupante para a realidade. 

Palavras-chave: Mudangas na Profissao. Sistema de Escrituragao. Convergencia. 



A B S T R A C T 

The aim of this study is to identify the profile of professionals working in private accounts in 

the municipality of Sousa / PB in the face of changes in the accounting department. With 

analysis of globalization in economic markets is directly related to the accounts since it came 

to the proper revolutions, there is obviously a search of the qualification and training of 

professionals in the constant updating of the above changes in the accounting area, 

illustrating the technological changes (digitization of files) and convergence with international 

standards. The methodology was field research as a research tool a questionnaire, 

descriptive and also presenting a quantitative study. In a sample of 30 private practitioners. 

The collected data were performed using SPSS 8.0 for Windows. In general, the outlook for 

the accounting profession will have a painstaking work in monitoring these changes, so must 

have a lot of study, dedication and preparation on the challenges ahead. It was found that 

although the respondents affirm positively the benefits of using the SPED, NF-e and 

Convergence International, the update of the information and expectations so optimistic 

about the accounting changes was noticed the presence of many doubts the system, little 

knowledge on the laws, lack of preparation, as most professionals, however this is of 

concern for reality. 

Key-words: Changes in the Profession. Bookkeeping System. Convergence. 
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1 I N T R O D U C A O 

1.1 Contextual izacao e Justi f icat iva 

As alteragoes nos mercados globais implicam diretamente em mudangas na Contabilidade, 

uma vez que esta acompanha as devidas evolugoes, a exemplo da redugao das antigas 

barreiras comerciais entre os paises e a aquisigao de novos mercados, observando 

oportunidades e ameagas inseridas nestes negocios. 

Na ampliagao por recursos seja atraves de investimentos ou expansao dos negocios, e 

fundamental as empresas, informagoes coerentes que auxiliam nas decisoes. Para Deloitte 

(2007, p. 1) "A informagao contabil se tornou ainda mais importante para decisoes de 

investidores e para gestao dos administradores". Por isso e evidente a busca da qualificagao 

e preparagao dos profissionais da Contabilidade. Assim, estes ganham relevancia a medida 

que atende as necessidades da sociedade mostrando constante atualizagao das referidas 

modificagSes na area contabil. 

O Sistema Publico de Escrituragao Digital (SPED) trouxe mudangas tecnologicas 

(digitalizagao dos arquivos) modernizando o atendimento de obrigagoes acessorias, 

possibilitando a interligagao dos fiscos, apresenta 3 (tres) projetos iniciais: Nota Fiscal 

Eletronica (NF-e), Escrituragao Fiscal Digital (EFD) e Escrituragao Contabil Digital (ECD), na 

busca do compartilhamento e transparencia de informagoes. 

A convergencia as Normas Internacionais no Brasil adota a Lei n°. 11.638/07 e MP n°. 

449/08 convertida na Lei n°. 11.941/09 com medidas gradativas, apresenta tambem o 

Comite de Pronunciamentos Contabeis (CPC) para se adequar as modificagoes do mercado 

globalizado. 

Como se observa este trabalho se justifica em razao da: 

• importancia do conhecimento das modificagoes da area contabil; 

• preparagao antecipada podendo ser vista como diferencial tanto aos contadores 

quanto aos contribuintes; 

• expansao da classe contabil diante das inovagoes junto a sociedade. 
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Portanto, esperando do profissional contabil a adequacao e preparagao das informagoes 

nas modificagoes e, considerando a complexidade das mudangas ocorridas, foi que se 

formulou o seguinte questionamento: 

Qual o perfil dos profissionais que atuam na Contabilidade privada no Municipio de 

Sousa/PB diante das mudangas na area contabil? 

1.2 Objetivos da P e s q u i s a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar o perfil do profissional que atua na Contabilidade privada no Municipio de 

Sousa/PB diante das mudangas ocorridas na area contabil. 

1 2 . 2 Objetivos Especificos 

o Levantar o conhecimento dos profissionais sobre Nota Fiscal Eletronica; 

o Levantar o conhecimento dos profissionais sobre Escrituragao Contabil Digital; 

o Levantar o conhecimento dos profissionais sobre Escrituragao Fiscal Digital; 

o Levantar o conhecimento dos profissionais sobre a Convergencia das Normas 

Internacionais. 

1.3 Procedimentos Metodologicos 

1.3.1 Pesquisa quanto aos Procedimentos 

A metodologia utilizada neste estudo foi uma pesquisa de campo utilizando como 

instrumento de pesquisa, um questionario aplicado aos contadores da area privada na 

cidade de Sousa-PB. 

Em relagao aos procedimentos utilizados no desenvolvimento dessa pesquisa pode-se 

destacar a pesquisa bibliografica, que segundo Souza, Fialho e Otani (2007, p. 40), 

"consiste da obtengao de dados atraves de fontes secundarias, utiliza como fontes de coleta 

de dados materials publicados". 
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Conforme apresenta BeurenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2008, p. 87) a "pesquisa bibliografica e desenvolvida 

mediante material ja elaborado, principalmente livros e artigos cientificos". Utilizando como 

auxilio para a realizagao desse trabalho material bibliografico: livros, artigos cientificos, 

monografias, dissertacoes, material adquirido na internet, leis, resolucoes e periodicos. 

1.3.2 Pesquisa quanto aos Objetivos 

Quanto aos objetivos a pesquisa se classifica como descritiva, uma vez que procurou 

identificar o perfil do profissional que atua na Contabilidade privada no Municipio de 

Sousa/PB diante das mudancas ocorridas na area contabil. 

De acordo com Netto e Melo (2008, p. 29) essa pesquisa "tern como objetivo a identificacao, 

registro e analise das caracterfsticas, fatores ou variaveis que se relacionam com o 

fenomeno ou processo". 

1.3.3 Pesquisa quanto a Abordagem do Problema 

Na pesquisa foi apresentado tambem um estudo quantitative, tendo em vista atraves da 

coleta de dados as analises das informagoes adquiridas. Segundo Souza, Fialho e Otani, 

(2007, p. 39), "significa traduzir em numeros opinioes e informagoes para classifiea-las e 

analisa-las". 

1.3.4 Sujeitos da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada na cidade de Sousa/PB, num universo de 88 profissionais 

registrados na lista do CRC/PB (Conselho Regional de Contabilidade) na qual 11 (onze) 

desses nao atuavam na cidade, 07 (sete) atuam na area publica, entre 40 alguns 

trabalhavam como contadores internos das empresas e outros ja cancelaram seus registros, 

dessa forma, limitou-se a uma amostra de 30 profissionais que atuam no setor privado, 

buscando saber, atraves de um questionario, como se comportam diante das mudangas da 

profissao contabil, que todos foram respondidos. 

O questionario composto de 14 questoes, com questoes objetivas e subjetiva. Os dados 

foram analisados utilizando o programa SPSS 8.0 for Windows numa escala de 5 categorias 

nas questoes 02 a 12, e somente com 2 categorias para as questoes 01 ; 13 e 14. 
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1.3.5 Estrutura da Pesquisa 

A pesquisa esta estruturada em quatro capitulos: No primeiro capitulo, e apresentada a 

introducao da pesquisa realizada, composta pela contextualizacao, justificativa, problema da 

pesquisa, objetivos alem dos procedimentos metodologicos. No segundo capitulo e 

abordada a Fundamentacao Teorica, baseada na literatura pertinente ao tema em estudo, 

esta composta dos seguintes assuntos: Profissao Contabil, SPED, Dificuldades ao SPED, 

Legislacao aplicada ao SPED, Convergencia para as Normas Internacionais. No Terceiro 

capitulo e apresentada a Descricao e Analise dos dados. No Quarto capitulo estao as 

Consideracoes Finais. Em seguida as Referencias e os Apendices. 
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2 F U N D A M E N T A C A O T E O R I C A 

2.1 Prof issao Contabil 

A profissao apresenta o atendimento das necessidades das pessoas de forma direta, clara, 

honesta adquirida na execugao das atividades gerando com isso confianca e respaldo junto 

a sociedade. Em relagao a profissao Nalini (2008, p. 288) retrata "Conceitua-se profissao 

como uma atividade pessoal, desenvolvida de maneira estavel e honrada, ao servigo dos 

outros e a beneficio proprio, de conformidade com a propria vocacao e em atencao a 

dignidade da pessoa humana". 

Em conformidade com a definicao Abbott (1988 apud LOPES; MARTINS, 2005), acrescenta 

que as profissoes ganham relevancia a medida que aumenta a pereepgao social de sua 

importancia e a complexidade de suas atividades. 

Portanto, na atuagao os profissionais da Contabilidade devera transmitir informagoes 

propicias para cada tipo de usuario, o uso do profissionalismo de modo relevante com base 

nos bons costumes. Analisando, pois o pensamento de Lisboa (2007, p. 111) "O 

profissionalismo e a maneira Integra e honesta de exercer uma profissao. Ele esta 

fundamentalmente ligado a etica, a moral dos bons costumes". 

No entanto, quando na execugao de seu trabalho o contabilista perceber que seu cliente 

esta com falta de confianga, o uso de praticas ilicitas, trazendo prejuizos da dignidade com 

colegas de trabalho ou mesmo a classe, ele devera mostrar contrario diante da situagao 

principalmente por estar sujeito as penalidades, advertencia, censura conforme consta no 

codigo de etica profissional da categoria (Resolugao CFC n°. 803/1996). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1,1 Categorias da profissao 

O profissional da contabilidade podera atuar em diversas atividades dependendo da 

necessidade em relagao as empresas, orgaos publicos. Em entendimento Lisboa (2007, p. 

80) comenta: 

No exercicio de suas atividades profissionais, o contabilista, seja ele 
Contador ou Tecnico em Contabilidade, pode atuar de diferentes formas, 
em diferentes setores. Alguns exemplos sao: contador de empresas, 
contador publico, auditor independente, consultor, professor etc. 
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Isto mostra a diversidade da area para atuacao dos profissionais contabeis cabendo aos 

mesmos a devida preparagao, qualificagao para a categoria realizada. Em conformidade 

ludicibus (2004, p.43) menciona "em termos de mercado de trabalho para o contador, as 

perspectivas sao excelentes". 

Para a execugao da atividade o profissional contabil seja um Bacharel ou um Tecnico 

precisa observar medidas como: conhecer os Principios e as Normas Contabeis, obter 

conhecimento da carga tributaria do pais atuante, analisar a atividade executada pela 

empresa, observar as mudangas globais que interferem na atividade e desta forma gerar 

informagoes uteis de acordo com seus usuarios. (LISBOA, 2007). 

Diante da diversidade de profissionais da area contabil analisamos alguns cargos e devidas 

fungoes. Logo, sera apresentada definigao destes devido estarem mencionados no 

questionario da pesquisa realizada: 

O profissionalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Auditor, pode atuar como Independente ou Interno, tern forte influeneia para a 

tomada de decisoes junto a acionistas, bancos, fornecedores, pela credibilidade nas 

informagoes transmitidas. Auditor independente "e o profissional que nao e empregado da 

empresa em que esta realizando o trabalho de Auditoria. E um profissional liberal, embora 

possa estar vinculado a uma empresa de Auditoria" E no caso do Auditor interno "e o auditor 

que e empregado (ou dependente economico), preocupado principalmente com o controle 

Interno da empresa" (MARION; IUDICIBUS, 2002, p.45). 

O Consultor, como o proprio nome diz e para os clientes se informarem antes de realizar 

negocios, buscando melhorias e vantagens para sua atividade economica, planejamentos 

adequados a sua realidade, contudo e exigido deste profissional conhecimento em diversas 

areas, para auxiliar nas informagoes transmitidas, Para Marion e ludicibus (2002, p.47) 

estes sao "Expert em avaliagao de empresas, Tributos, Comercio Exterior, Informatica, 

Sistemas, Custos Controladoria, Qualidade Total, Planej. Estrategico, Orgamento" 

Os profissionais do ensino, em destaque o Professor, conforme analisado por Lisboa (2007, 

p. 84) "considerando seu trabalho de formagao de futures profissionais, e de vital 

importancia para o desenvolvimento da Contabilidade, enquanto ramo de conhecimento e, 

portanto, para o proprio fortalecimento da classe profissional". Estes profissionais atuando 

como especialistas, mestre, doutores, esclarecem e mostram a importancia do 

conhecimento cientifico, cultural, tecnologico para melhorias e mudangas da classe contabil 

e do mundo atual. 
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O profissional Per/tozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Contabil tera a responsabilidade de esclarecer, mencionar atraves das 

tecnicas contabeis baseada nos fatos ocorridos os elementos para as referidas decisoes. 

Segundo os autores "A pericia contabil judicial e motivada por uma questao judicial, 

solicitada pela justica. O contador fara uma verificacao na exatidao dos registros contabeis e 

em outros aspectos" (MARION; IUDICIBUS, 2002, p.45). 

E com destaque a pesquisa realizada mencionou-se os Contadores, podem atuar no ambito 

privado ou publico, no privado podem ser Contador Geral com seu proprio escritorio, ou 

atuar em empresas, podendo ser especialista em diversas areas conforme comenta Marion 

e ludicibus (2002, p.47). "[...] Rural, Hospitalar, Fiscal, Imobiliaria, Hoteleira, Industrial, 

Securitaria, de Condominio, Comercial, de Empresas Transportadoras, Bancaria, Publica, 

de Empresas sem Fins Lucrativos, de Empresas de Turismo, de Empresas Mineradoras, 

Cooperativas". 

No caso publico, os profissionais buscam controlar as finangas para os orgaos publicos na 

administragao Direta (Secretarias do Governo, Ministerio Publico), e Indireta (Autarquia). 

2.1.2 Qualificagao na profissao 

A qualificagao e necessaria para qualquer profissional, independente da area atuante na 

profissao contabil nao poderia ser diferente em virtude disso e fundamental a atualizagao 

constante na legislagao, qualificagao na utilizagao do uso de tecnologia, acompanhamento 

do mercado global e ainda pode ser visto como diferenciagao no mundo dos negocios. 

Preocupado em orientar os profissionais da Contabilidade, elevar a sua formagao e atender 

as modificagoes desta area o Conselho Federal de Contabilidade - CFC desenvolve 

programas para a qualificagao e atualizagao. Em observagao alguns destes programas 

segundo Girotto e Ciaffrei (2009a, p. 12-16): 

• Educagao Continuada: e assegurado aos auditores independentes aprimoramento 

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

1.146/08. 

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

atuar como auditores independentes no mercado mobiliario, instituigoes financeiras. 
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• Rede Contabilizando o Sucesso: este programa ocorreu com a parceria do CFC e 

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

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

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

Estado da Paraiba ja participaram deste programa 102 1 contabilistas. 

• Apoio a eventos nacionais: O CFC apoia os Conselhos Regionais de Contabilidade -

CRCs na realizacao de eventos com cursos, palestras, convencoes que agreguem 

valor ao profissional 

Conforme visto e fundamental a preparagao na busca por informacao correta, precisa para 

transferencia aos diversos usuarios: clientes, fornecedores, governos, acionistas. Desse 

modo, Lisboa (2007, p. 76) acrescenta "o contabilista lida diariamente com aquele que e 

hoje apontado como um dos bens mais preciosos de uma economia: a informacao". 

E neste pensamento ludicibus e Marion (2002, p. 63) comentam "A informacao contabil, 

como todo bem economico, tern um custo e esse custo de ser sempre comparado com os 

beneficios esperados da informacao", assim deve ser apresentado que quanto mais 

informacao obtida do profissional para os usuarios melhor sera o retorno, tanto em aspectos 

financeiros como na relevancia da confiabilidade para a sociedade. 

2.2 S is tema Publ ico de Escr i turagao Digital - S P E D . 

A Contabilidade passa por algumas mudangas, pode-se dizer que tao importante quanto em 

1976 com a Lei n°. 6.404, destaque para o campo da revolugao digital. Os principais 

ganhadores serao contribuintes/usuarios, orgaos fiscalizadores e administragoes tributarias 

por apresentar mais agilidade, confiabilidade, seguranga e transparencia nas informagoes. 

Em destaque a definigao apresentada pelo CFC (2009). 

De forma objetiva, o Sped pode ser entendido como um software que sera 
disponibilizado pela Receita Federal para todas as empresas a fim de que 
elas mantenham e enviem a este orgao informagoes de natureza fiscal e 
contabil (a partir da escrituragao digital mantida nas empresas) e 
informagoes previdenciarias, bem como os Livros Fiscais, Comerciais e 
Contabeis gerados a partir da escrituragao (ja registrados nos orgaos do 
Comercio), alem das Demonstragoes Contabeis. 

1 Dados obtidos da RBC- n°. 176. 
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O SPED inicia com 03 (tres) projetos: a Nota Fiscal Eletronica (NF-e), a Escrituragao 

Contabil Digital (ECD) e a Escrituragao Fiscal Digital (EFD) depois foram incluidos mais 04 

(quatro) projetos: Nota Fiscal de Servigos Eletronica (NFS-e); Conhecimento de Transporte 

eletronico (CT-e); Central de Balangos e Livro de Apuragao de Lucro Real eletronico (E-

Lalur), isto mostra que sua implantagao esta acontecendo de forma gradativa. A seguir 

apresentam-se detalhamento dos tres projetos iniciais, pois na cidade de Sousa foi 

implantado apenas a NF-e com a expectativa de adotar a ECD e a EFD, conforme os tipos 

de atividade e faturamento. 

O projeto da Nota Fiscal Eletronica (NF-e) foi criado para substituir a nota fiscal de papel por 

arquivo digital, a sua finalidade e agilidade, transparencia, diminuigao da burocracia, dos 

erros e rasuras cometidos na emissao da nota (data de emissao, data de saida, aliquotas de 

ICMS, IPI, descrigao do produto), e fundamentalmente da falta de atualizagao cadastral do 

destinatario/ remetente que acarreta bastantes prejuizos, como a sonegagao. 

A escrituragao dos livros contabeis realizados no computador - sistema eletronico de dados -

deve adotar a ECD, em relagao aos fatos contabeis ocorridos. Para os autores Azevedo e 

Mariano (2009, p.342): 

A partir de 1° de Janeiro de 2008: sociedades que atendam conjuntamente 

acorn pan hamento economico-tributario diferenciado, nos termos da Portaria 

RFB n° 11.211/2007 e sujeitas a tributagao do imposto de renda com base 

no lucro real; em 1° de Janeiro de 2009: as demais sociedades empresarias 

sujeitas a tributagao do Imposto de Renda com base no Lucro Real e estao 

dispensadas de apresentagao (2008 e 2009) - empresas tributadas pelo 

lucro presumido, entidades sem fins lucrativos e sociedades simples. 

Neste caso a ECD, apresentou a substituigao dos livros em papel pelos digitals: livro Diario, 

Razao e auxiliares quando houver, como tambem balangos, balancetes, e as fichas de 

langamento, naturalmente estes livros e documentos recebam a assinatura digital emitida 

pela entidade junto ao ICP-Brasil - Infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira, com a 

devida validade digital do contador e contribuinte. 

O contribuinte tera que informar as obrigagoes acessorias das operagoes de modo 

detalhado ao contrario do que acontecia antes onde apresentava dados fiscais de forma 

generalizada. Em seguida considerando caracteristicas principals, para os autores Azevedo 

e Mariano (2009, p. 163): 

Arquivos com organizagao hierarquica, ou seja, alguns registros sao 

preenchidos como complemento de informagoes de outros Registros; 
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necessidade de utilizagao de certificado digital, para envio das informagoes; 

escrituragao detalhada dos tributos (ICMS, IPI, PIS e COFINS); envio de 

escrituragao fiscal mensalmente a fiscalizagao; possibilidade de cruzamento 

com as informagoes contabeis e com a NF-e. 

Com a EFD as informagoes repassadas aos Fiscos Estaduais e a RFB antes 

individualmente, serao apresentadas em arquivos digitals, com unificagao dos mesmos 

facilitando as obrigagoes acessorias por serem inumeras: Livros Fiscais, Declaragoes, Guia 

de Informagao entre outras e trara mais agilidade e seguranga para contribuintes e orgaos 

participantes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.4 Estrutura do SPED: 

Na estrutura do SPED apresentada a seguir, e observado que de acordo com o projeto 

estes obtem dos orgaos o acesso necessario. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SPED 

(Receita Federal) 

1 1 

SPED Contabil 

(ECD) 

SPED Fiscal 

(EFD) 

Nota Fiscal Eletronica 

(NF-e) 

Receita Federal Receita Federal e 

Estados 

Estados 

Figura 1 - Estrutura do SPED 

Fonte: Azevedo e Mariano (2009, p. 41). 

Este sistema SPED foi gerado na RFB, sendo aplicados 127 milhoes de reais, apresentado 

desde 2004, partiu do pressuposto a substituigao da Nota Fiscal de papel pela NF-e, 

efetivamente novos projetos foram sendo desenvolvidos buscando seguir a Constituigao 

Federal - C.F. em seu artigo 37 com o compartilhamento de informagoes entre os orgaos, 

ocorrendo melhor ligagao para a atividade tributaria o que, para uma maioria de 

especialistas, se trata como uma das solugoes do sistema tributario. 

Analisando alguns objetivos presentes no sistema identificados na RFB: 

• A transmissao unica no cumprimento das divergentes obrigagoes acessorias na 

companhia para os orgaos e administragoes tributaveis. 
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• O combate a sonegacao dos impostos, devido o cruzamento dos dados de quern 

compra ou vende, 

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

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

operagoes e auditoria eletronica. 

Dando prosseguimento destacam-se os beneficios da RFB: 

• Ocorrera redugao nas despesas da empresa provenientes da impressao (papel, tinta, 

fita) como tambem o espago e a manutengao de arquivamento dos documentos; 

• Obtengao de dados para comparagao sendo estes fiscais e contabeis garantindo uma 

maior agilidade; 

• Com a devida unificagao das obrigagoes acessorias o contribuinte sentira um melhor 

rendimento tanto em termos financeiros quanto na rapidez dos dados, sendo 

proveitoso para ele como tambem as unidades federadas; 

• A partir da troca de informagoes, os maus contribuintes, falsificadores e sonegadores 

terao uma fiscalizagao constante e logo estas praticas ilicitas tenderao a diminuir. 

• O tempo e fator essencial na ocorrencia das fiscalizagoes, a partir disso, como existem 

poucos auditores para executar o trabalho em conformidade ao numero de 

empresas, dificuldade que aumenta principalmente quando estas ficam localizadas 

distantes dos grandes centros, com o uso do SPED os auditores terao maiores 

rendimentos na facilidade dos sistemas, na eficiencia dos resultados. 

• O Custo Brasil devera ser mais controlado principalmente nas dificuldades 

apresentadas de termos burocraticos, economicos e oferecera mais oportunidade ao 

empresariado gerando confianga nos investimentos que transformara diretamente em 

empregos, aumento da arrecadagao de impostos e crescimento economico-

financeiro; 

• O desenvolvimento da sustentabilidade quanto a redugao de papel nas impressoes das 

notas fiscais que na maioria das vezes e emitida em 04 vias que e substituido por 

arquivos eletronicos. 
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2.2.6 Obrigagoes Acessorias 

Sao pagamentos provenientes de tributos que os contribuintes fazem aos fiscos, Assevera 

Azevedo e Mariano (2009, p.25), "essas obrigagoes podem representar as operagoes 

realizadas pelas empresas (dentro do estado, fora do estado e no exterior) ou a simples 

solicitacao de autorizagao para se fazer algo". 

Quadro 1 - Exemplos de Obrigagoes Acessorias 

Federa ls E s t a d u a i s Municipals 

DCTF; DAC (AL); GISS - Maceio; 

PER/DCOMP; DAM (AC, AM); DMS - Salvador; 

DNF; Dapi (MG); DES - Belo Horizonte; 

Dirf; Declan (RJ); DMS - Manaus; 

DIPJ; DF-LE (DF); DMS - Campo Grande; 

Manad. DIC (SE); DFMS - Belem; 

DIEF (CE.ES, MA, PA); ISSQN Dec - Porto Alegre; 

Dime (SC); DS - Recife; 

Dipam (SP); ISS - Curitiba; 

DMA/DS (BA); DIEF - Rio de Janeiro; 

DPI (GO); DES - Sao Paulo; 

GIA (AM, MT, MS, PR, RJ, RS, SP); 

GIA - ST (Todos os estados); 

GIM (AP, PB, PI, RN); 

Escrituragao de livros fiscais (todos os estados); 

Emissao de notas fiscais (todos os estados); 

Fonte: AZEVEDO; MARIANO (2009, p. 25-27). 

2.2.7 Comparagdes entre notas fiscais 

Quando um projeto vai ser implantado o mesmo passa por varios testes, etapas de 

elaboragao com acrescimos e decrescimos, na medida em que e posto em pratica surgirao 

os problemas ou mesmo o seu aperfeigoamento. Posteriormente, com base nos projetos de 

outros paises sejam eles Chile e Mexico, foi desenvolvido o projeto da Nota Fiscal Eletronica 

Brasileira. 

"O projeto da fatura eletronica (Factura eletronica) foi desenvolvida pelo SI I (Servicio de 

Impuestos Internos), responsavel pela tributagao no Chile" Azevedo e Mariano (2009, p. 63). 
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No Mexico "A empresa pode emitir CFD (Comprobante fiscal digital - fatura electronica), que 

e um mecanismo alternativo de comprovagao de fiscal" Azevedo e Mariano (2009, p. 65). 

Como observado nestes paises faturas, notas, comprovantes sao desenvolvidos pelos 

orgaos tributarios na busca por melhorias de comprovagao fiscal, aumento da arrecadagao, 

agilidade e transparencia nas atividades. 

Em destaque as principals razoes no uso da fatura eletronica em Chile: "redugao dos custos 

de emissao de nota fiscal; ganhos de produtividade na administracao dos negocios". 

(AZEVEDO; MARIANO, 2009, p. 64). 

No caso do Mexico, verificou-se como principals vantagens ao uso do CFD: 

Agilidade na utilizacao das informacdes pela contabilidade; simplificagao do 

processo de emissao do documento fiscal; ganhos com o aumento da 

emissao do CFD; facilidade de consulta pela internet; possibilidade de 

arquivo do CFD eletronicamente; possibilidade de escolha do receptor em 

arquivar eletronicamente ou em papel, conforme sua conveniencia; 

possibilidade de integracao das informagoes com os varios sistemas da 

empresa. (AZEVEDO; MARIANO, 2009, p. 66). 

Em complemento ao dito anteriormente busca-se os ganhos nas arrecadagoes, redugao de 

custos, facilidade das informagoes, integracao aos sistemas, aplicando tambem estas 

necessidades a nota eletronica brasileira. 

No Brasil, a emissao da Nota Fiscal ocorre das seguintes formas:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA escrita a mao, o que 

dificulta na maioria dos casos por letras ilegiveis, datilografada o que traz atrasos por nao 

poder apresentar rasuras ou com o uso de programas de informatica, que mesmo fazendo 

emissao pelos programas estas notas ainda deverao ser langadas uma a uma para 

escrituragao, mostrando que todas estas formas acarretam atraso na disponibilidade dos 

dados, portanto e necessaria a adaptagao ao modo do processamento eletronico. 

O quadro a segui apresenta uma comparacao entre os modelos de nota fiscal do Brasil, 

Chile e Mexico. 
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Quadro 2 - Comparagao da Nota Fiscal eletrdnica aos modelos brasileiro, chileno e mexicano. 

Pais Brasil Chile Mexico 

Logo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

WW l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CFD zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• ' . < • " J , 

Linguagem do Esquema XML XML XML 

Necessidjide de 

assinatura digital 

SIM SIM SIM 

Autorizacao do 

documento eletronico 

Nota a nota Faixa de numeragao Faixa de numeragao 

Retorno da autorizacao WebzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA service e-mail Nao definida 

Credenciamento Atraves da internet 

ou por e-mail 

Atraves da internet Basta Certificagao digital 

e seguir os leiautes 

estabelecidos 

Transmissao ao 

destinatario 

Nao disciplina Obrigatdria e 

disciplinada 

Obrigatoria e disciplinada 

Obrigatoriedade Voluntaria e 

obrigatoria por 

segmentos. 

Voluntaria Voluntaria 

Fonte: AZEVEDO; MARIANO (2009, p. 67). 

2.3 Dif iculdades ao S P E D 

O SPED como todo sistema novo esta apresentando algumas complexidades o mesmo e 

regulamentado por varias leis, resolugoes e diversas alteragoes, no entanto, o contribuinte 

seu maior usuario ainda busca por informagoes mais detalhadas, mais praticidade no uso do 

sistema, uma legislagao adequada, pessoas preparadas para aplicagao como tambem a 

dificuldade da mudanga cultural. 

Em principio, com relagao a fonte de pesquisa o autor menciona "[...] tern como grande fator 

limitador a falta de obras literarias que abordam o assunto, por se tratar de um projeto que 

ainda nao esta em total vigor, a ser implantado e aprovado, mas que merece ser estudado 

com profundidade" (BISATO; LINKE, 2008, p. 06). Baseando-se nas obras literarias podem-

se observar opinioes, caracteristicas, vantagens, desvantagens, exemplos de casos praticos 

esclarecendo sobre o assunto abordado. 
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Dando continuidade outro ponto criticado no que se refere ao SPED e a sua implantacao 

(valor de custo), conforme menciona Queiroz (2008) "[...] desvantagem do novo sistema e 

que o sistema pode ter alto custo de implantacao. Talvez ate por isso se justifique a opcao 

por empresas de grande porte como pioneiras na implantagao do projeto". Mostrando com 

isso que as grandes empresas como de costume saem na vantagem em relagao a 

pequenas e medias, onde estas ficam limitadas no crescimento e prejudicadas pela falta de 

incentivos junto ao governo. 

Em conformidade com este pensamento e observado que para o uso deste sistema, deve 

ser aplicado um investimento elevado, tanto na implantacao como tambem na manutencao, 

porque na medida em que serao exigidas informagoes de modo rapido, seguro, esta 

efetivamente devera estar acompanhada de hardwares e softwares compativeis. Analisando 

"o impacto rapido da obsolescencia dos equipamentos e softwares que utilizamos para 

atender as exigencias legais". (JUNIOR, P., 2004), isto demonstra as transformacoes 

constantes no mundo digital. 

Por sua vez esta sendo visto na maioria das empresas como o atraso da implantacao do 

SPED para Aragao (2008), 

[...] para atender ao Sped, elas terao de fazer uma reestruturacao 

tecnologica, que inclui compra de computadores e de softwares, para emitir 

notas, alem de equipamentos para armazenar os dados eletronicos. Essas 

adaptacoes podem levar ate seis meses, dependendo da condicao de cada 

empresa. 

Em acompanhamento ao dito anteriormente terao mais facilidades e agilidades na 

implantacao do SPED as empresas de grande porte apresentando assim maiores vantagens 

(rapidez de informagoes, melhor adaptagao) sobre as demais. 

Alem dos recursos financeiros, outra dificuldade a ser enfrentada com a implantagao do 

SPED nas empresas e a falta de pessoas qualificadas, conforme ARAGAO (2008) "Outro 

impacto do Sped nas empresas sera a necessidade de capacitagao de pessoal. Segundo o 

gerente da consultoria tributaria IOB, Jose Adriano Pinto, a maior parte das empresas nao 

tern gente preparada para prestar as informagoes na forma requerida pela Receita". 

Nas empresas falta mao-de-obra preparada ao desenvolvimento do SPED, a sua aplieagao 

e muito detalhista, deve ser feito por pessoas com capacitagao, bem treinadas, que 
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conhegam no geral os setores da empresa (contabil, fiscal, administrativo, financeiro, 

vendas), pois tera uma melhor ligacao das informagoes para a obtengao dos resultados. 

No uso do sistema de escrituragao Paduan (2009, p. 44), comenta "O Sped opera com 

formularios eletronicos padronizados e, portanto, nao aceita nada fora do lugar nem campos 

em branco". Isso mostra a complexidade do sistema e na sua execugao devera contar com 

pessoas qualificadas o que reduz os erros. 

Um fator fundamental para o SPED e a seguranga nas informagoes, com exposigao ao 

mundo virtual e essencial uma legislagao que acompanhe este sistema. Para Pasa (2001, p. 

82) "A existencia de legislagao e normatizagao especificas sobre o uso de documentos 

eletronicos e imprescindivel para que a contabilidade possa utilizar todo o potencial 

oferecido pelas novas tecnologias de informagao". Em sintese mostra a necessidade de 

legislagao propria para assegurar aos usuarios virtuais ganhando assim maior relevancia. 

Em se tratando de legislagao devera principalmente apresentar Lei que evidencie o combate 

aos crimes virtuais conforme apresenta Fusco (2008, p. 102) "No campo digital, a internet 

coloca a empresa em contato com o mundo, mas corre o risco de invasoes de hackers" o 

que pode ser constantemente visualizado crimes e furtos virtuais praticados por crackers 

causando grandes prejuizos. 

Diante do exposto Fusco (2008, p. 104) retrata "Os bancos, que segundo dados extra-

oficiais perderam cerca de 1 bilhao de reais em fraudes eletronicas". Verificando dessa 

forma que no caso dos bancos que utilizam as melhores tecnicas, os recursos mais 

avangados de informatica para dar seguranga aos usuarios ainda assim sofrem com 

ataques virtuais, gerando dessa forma prejuizos as partes envolvidas. 

Portanto, o que pode ser afirmado e a importancia de aprovagao do projeto lei (PLC 

89/2003) que trara da punigao aos crimes virtuais, aumentando a seguranga aos usuarios do 

SPED, aos orgaos administrativos como tambem as demais atividades executadas pelo uso 

da internet. "O projeto estabelece 13 crimes civis e pune com multa e ate prisao delitos 

como roubo de senha - o estelionato eletronico -, difusao de virus e acesso nao autorizado 

a dados" (FUSCO, 2008, p. 102). 

Diante disso justifica-se a aversao de algumas pessoas ao uso da tecnologia nas atividades 

contabeis. Segundo os ensinamentos dos autores Bisato e Linke (2008, p. 18) "E necessaria 

ainda uma mudanga cultural para que os profissionais e as empresas aceitem e passem a 

aderir aos avangos tecnologicos que envolvem a profissao contabil", fundamentalmente na 
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utilizagao do SPED com a nota fiscal e livros, do arcaico papel a inovacao tecnologica 

(arquivos digitals, eletronicos). 

Dessa forma o desenvolvimento do SPED e esperado com muitas expectativas, melhorias 

para o contribuinte, fisco e governo, mas o mesmo nao esta livre de eventuais falhas, 

atrasos, panes, erros, nesse direcionamento observa: 

Dos sistemas exclusivamente integrados e a importuna visita dos orgaos 

fiscalizadores, a monitoracao constante, a burocracia virtual, sem falar de 

possiveis falhas no sistema de informacao ou no banco de dados, em 

relagao aos contribuintes. Cabe lembrar que o computador e uma 

ferramenta de grande agilidade, mas nao analisa os contribuintes como olho 

clfnico da fiscalizagao. (JUNIOR, P., 2004). 

Como nao poderia deixar de mencionar dificuldades, cobrancas, poucas informagoes, 

aumento de fiscalizagoes surgem com a implantagao do SPED, todavia e preciso a sua 

adaptagao onde este sistema tende a ser exigido o quando antes pelos orgaos 

fiscalizadores nas empresas tornando inviavel o retorno da antiga escrituragao. 

2.4 Leg is lacao apl icada ao S P E D 

O SPED surge na verdade baseado em varias leis, decretos, resolugoes onde ja se falava 

em compartilhar informagoes, maior controle nas obrigagoes, a utilizagao de arquivos 

digitals, acompanhamento da arrecadagao e escrituragao eletronica logo entao, surge um 

Sistema de Escrituragao que busca a unificagao para estas fungoes. 

Com base na C.F. no art. 37, Emenda Constitucional 42/03 onde falava que as 

administragoes deveriam compartilhar informagoes facilitando e agilizando as atividades 

realizadas. Observa no Inciso XXII: 

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

Em seguida na Lei n°. 5.172/66 do Codigo Tributario Nacional - CTN, quando a mesma trata 

que os orgaos tributarios deveram conceder auxilio na busca de fiscalizar as obrigagoes que 

sao impostas em conformidade da lei qu convenio. Analisando no art. 199, 
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A Fazenda Publica da Uniao e as dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municipios prestar-se-ao mutuamente assistencia para a fiscalizagao dos 
tributos respectivos e permuta de informagoes, na forma estabelecida, em 
carater geral ou especifico, por iei ou convenio. 

Em analise aos Arts. 37, C.F. e 199 da Lei n°. 5.172/66, a instrugao Normativa - IN 86/2001 

traz a utilizagao dos arquivos digitals que deveram permanecer a disponibilidade da 

Secretaria da Receita, baseando-se no Art. 1° da referida, 

As pessoas juridicas que utilizarem sistemas de processamento eletronico 
de dados para registrar negocios e atividades economicas ou financeiras, 
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contabil ou fiscal, 
ficam obrigadas a manter, a disposigao da Secretaria da Receita Federal 
(SRF), os respectivos arquivos digitals e sistemas, pelo prazo decadencial 
previsto na legislagao tributaria. 

Para uso ou acompanhamento das informagoes digitals e necessario seguranga, para isso e 

fundamental o uso de codigos, chaves, certificados de identificagao dos usuarios que 

demonstrara integridade, validade da documentagao, tanto para contribuintes como 

contador. Nesse passo a Medida Provisoria - MP n°. 2.200-2/01, mostra no Art. 1 ! 

Fica instituida a Infra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil, 
para garantir a autenticidade, a integridade e a validade juridica de 
documentos em forma eletronica, das aplicagoes de suporte e das 
aplicagoes habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a 
realizagao de transagoes eletronicas seguras. 

Exemplificando para um melhor entendimento foi apresentado o codigo bidimensional 

composto de 44 caracteres, presente na Nota Fiscal Eletronica (NF-e). 

Mes e ano Modelo da NF-e 
Codigo aleatorio escolhido 

pelo emissor da NF-e 

52/0804/33009911022506/55/012/000000780/026730161 /9 

Codigp da UF= GO, 

caso fossezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PB seria 25. 
CNPJ do 

Emitente 

Serie'da 

NF-e 

Nurnero da 

NF-e 

Digito 

verif icador 

Figura 2 - Codigo bidimensional da NF-e 
Fonte: Azevedo e Mariano (2009, p. 117). 
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Na Legislacao Tributaria as pessoas juridicas devem se enquadrar segundo faturamento, o 

acompanhamento da arrecadacao devera ser mensal pela Secretaria da Receita Federal 

(SRF), junto as suas unidades. Verifica-se na Portaria n°. 557/04, Art. 2° 

0 acompanhamento diferenciado devera verifiear, mensalmente, os niveis 
de arrecadacao de tributos e contribuicoes federals administrados pela SRF, 
em funcao do potencial economico-tributario das pessoas juridicas, bem 
assim das variaveis macroeconomicas de influencia. 

Posteriormente com a divisao, fiscalizagao, seguranga, verificagao das informagoes, foi 

apresentado a escrituragao contabil em forma eletronica, na resolugao CFC n° 1.020/05. 

NBC T 2.8 - 2.8.1.1. Esta norma estabelece criterios e procedimentos para a 
escrituragao contabil em forma eletrdnica e a sua certificagao digital, sua 
validagao perante terceiros, manutengao dos arquivos e responsabilidade 
de contabilista. 

Em conformidade ao apresentado foi desenvolvido pela RFB o SPED, no intuito de 

padronizar e compartilhar as informagoes fiscais e contabeis, interligar os fiscos, facilitando 

e tornando mais rapido o trabalho dos contribuintes, melhorias para as fiscalizagoes em 

busca dos sonegadores com o cruzamento dos dados e agilidade nas auditorias 

Desse modo, vislumbra-se no Decreto n° 6.022/07, no Art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2-

O Sped e 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. 

De modo geral, consiste na modernizagao da sistematica atual do cumprimento das 

obrigagoes acessorias, transmitidas pelos contribuintes as administrag5es tributarias e aos 

orgaos fiscalizadores, utilizando-se da certificagao digital para fins de assinatura dos 

documentos eletronicos. 

2.5. Convergenc ia a s Normas Internacionais 

Com as constantes mudangas no mercado, antigas barreiras tenderam a reduzir porque o 

que se busca atualmente e oportunidade, analise dos resultados atraves de crescimento 

economico, aumento da produgao, uma expansao do comercio internacional conduzindo, 
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pois a convergencia das demonstragoes para as normas internacionais sendo adotada por 

diversos paises e o Brasil tambem se preparando para esta realidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.1 Legislagao 

A adogao brasileira caracteriza-se com a Instrugao CVM n°. 457/07, com a elaboragao e 

divulgagao das demonstragoes, com base no padrao contabil internacional. Baseando-se no 

Art. 1° 

As companhias abertas deverao, a partir do exercicio findo em 2010, 
apresentar as suas demonstragoes financeiras consolidadas adotando o 
padrao contabil internacional, de acordo com os pronunciamentos emitidos 
pelo International Accounting Standards Board - IASB. 

A partir da Lei n° 11.638/07 apresentou-se alteragoes para a normatizagao na convergencia 

internacional, como modificagoes na estrutura do balango, tomou fundamental a essencia 

sobre forma, adicionou conta no ativo, substituiu e adicionou demonstragoes, a mesma 

altera e revoga dispositivos da Lei n° 6.404/76 e da Lei n° 6.385/76 e estende as sociedades 

de grande porte disposigoes relativas a elaboragao e divulgagao de demonstragoes 

financeiras. 

Ja na MP 449/08, convertida em Lei n° 11.941/09 que tambem apresenta modificagoes da 

estrutura contabil para normatizagao a mesma trouxe alteragoes no balango excluindo Ativo 

Diferido e REF, na DRE omite a expressao "nao operacional" das receitas e despesas e traz 

de volta o LALUR que tinha sido abolido pela lei 11.638/07. 

A principio uma simples demonstragao da estrutura do balango com a MP 449/08. 

Quadro 3 - Estrutura do Balango 

Ativo Circulante Passivo Circulante 

Ativo Nao - Circulante Passivo Nao - Circulante 

RLP ELP 

Investimentos PL 

Imobilizado Capital Social 

Intangivel Reservas de Capital 

Reservas de Lucro 

Lucros ou Prejuizos Acumulados 
Ajustes de Avaliagao Patrimonial 

Reservas de Incentivos Fiscais 

Fonte: MP 449/08 
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Com acompanhamento para as Normas Internacionais o CFC que sempre esta na busca de 

melhorias e agilidades para a contabilidade resolve entao adaptar-se com a criagao do CPC, 

Resolugao n° 1.055/05, o qual e composto pelas seguintes entidades: 

1. ABRASCA - Associagao Brasileira das Companhias Abertas; 

2. APIMEC NACIONAL - Associagao dos Analistas e Profissionais de Investimento do 

Mercado de Capitals; 

3. BOVESPA - Bolsa de Valores de Sao Paulo; 

4. CFC - Conselho Federal de Contabilidade; 

5. IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil; 

6. FIPECAFI - Fundacao Instituto de Pesquisas Contabeis, Atuarias e Financeiras. 

Vejamos entao a visao de Martins (2009) quando trata da criagao do CPC, 

[...] um processo de normatizagao que nao seja baseado tanto como ele e 
hoje em lei, norma, instrucoes dos orgaos governamentais, e que ela nasca 
de um organismo onde estejam presentes as empresas que produzem as 
informagoes contabeis, os contadores que a fazem, os auditores que 
examinam as demonstragoes, os usuarios, os analistas, os investidores, a 
bolsa de valores e a academia, por isso nasceu o CPC. 

Mostrando que a partir da criagao de um comite com a participagao de quern vivencia na 

pratica esta realidade o mesmo ira atender as necessidades dos seus usuarios de forma 

direta, precisa. 

Contudo e observado o seu objetivo no art. 3° da Res. n° 1.055/05 

O estudo, o preparo e a emissao de Pronunciamentos Tecnicos sobre 
procedimentos de Contabilidade e a divulgagao de informagSes dessa 
natureza, para permitir a emissao de normas pela entidade reguladora 
brasileira, visando a centralizagao e uniformizagao do seu processo de 
produgao, levando sempre em conta a convergencia da Contabilidade 
Brasileira aos padroes internacionais. 

Em companhia ao CPC, foi criado tambem pelo CFC o Comite Gestor da Convergencia no 

Brasil Resolugao n° 1.103/2007 composta das seguintes entidades: 

1. CFC - Conselho Federal de Contabilidade, 

2. IBRACON - Instituto dos Auditores Independente do Brasil 

3. CVM - Comissao de Valores Mobiliarios 

4. BACEN - Banco Central do Brasil 
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E com analise no objetivo o comite gestor apresenta no art. 3° 

Contribuir para o desenvolvimento sustentavel do Brasil por meio da 
reforma contabil e de auditoria que resulte numa maior transparencia das 
informagoes financeiras utilizadas pelo mercado, bem como no 
aprimoramento das praticas profissionais, levando-se sempre em conta a 
convergencia da Contabilidade Brasileira aos padroes internacionais. 

No geral e fundamental uma legislagao que propoe o desenvolvimento com participagao de 

empresas brasileiras na disputa do mercado estrangeiro como tambem a participagao deste 

no Brasil visando o interesse de ambos a busca por recursos financeiros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.2 Analises da Convergencia 

Os paises do mundo estao se adequando a convergencia das demonstragoes para as 

normas internacionais na busca de uma melhor relagao esperam-se beneficios como: 

redugao no tempo, nos custos, aumento nos investimentos dos paises envolvidos e uma 

maior transparencia nas informagoes contabeis. 

Como corrobora os autores Carvalho, Lemes e Costa (2008, p. 15), dando complemento ao 

citado anteriormente "A Contabilidade internacional surgiu para minorar as agruras de quern 

quer investir fora de seu pais e ate hoje tinha que manusear balangos em dezenas de 

normas contabeis distintas, tentando compatibiliza-las para comparar". Para a expansao dos 

investimentos entre os paises e preciso clareza nas normas aplicadas. 

Com a globalizagao na economia, tornou-se fundamental visualizar normas em momentos 

como segundo Carvalho (2007), 

1. Na crise de 1929, foi percebido uma forte reagao dos norte-americanos, a Lei das 

S.A. por exemplo, sofreu mudangas e obteve uma agenda que controlaria o mercado 

de valores mobiliario norte - americano a criagao da SEC, semelhante no Brasil a 

CVM, os seus auditores independentes reformularam normas contabeis, criando o 

Instituto Americano dos Contadores Publicos Certificados - AICPA, semelhante ao 

IBRACON no Brasil, de profissional nao-governamental, e a Junta de Principios 

Contabeis - APB com os devidos pronunciamentos e uso de tecnica precisava da 

independencia; 

2. Com a quebra nas paridades cambiais ocorre a globalizagao nos mercados com o 

conhecimento e a tecnologia expandindo aos paises que passaram de consumidores 

a parceiro de produgao e a expansao de fabricas para economias emergentes na 

busca de materia-prima, mao-de-obra, recursos. 
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Sobre a internacionalizagao dos mercados nota o pensamento de Leite (2002, p. 86), 

[...] no que diz respeito ao desenvolvimento do mercado de capitals 

internacional, ao crescimento dos investimentos diretos estrangeiros e a 

formacao de blocos economicos traz consigo a necessidade de se ter um 

conjunto de padroes contabeis internacionais que possam viabilizar o 

processo de comparacao de informagoes entre companhias de um mesmo 

grupo ou de grupos empresariais distintos 

O processo de convergencia sera vantajoso para todos os paises envolvidos com a 

disponibilidade de informacoes para quern informa como tambem a recebe, facilidades na 

elaboragao das demonstragoes, aumento de lucros, maior confianga e transparencia das 

informagoes evidenciadas pelas empresas. 

Ainda do referido autor "Os paises que adotam normas contabeis reconhecidas 

internacionalmente, e por eles entendidas, terao significativa vantagem sobre os demais" 

(LEITE, 2002, p. 91). Por isso a adogao de diversos paises em atendimento ao impacto das 

normas na economia destes paises. 

E ainda a respeito, Carvalho cita (2007, p. 114) "normas contabeis internacionais eliminam 

dificuldades de entendimento de lucros e patrimonios entre fronteiras e viabilizam fluxos de 

capitais". Portanto os investidores estrangeiros passarao a conhecer atraves das 

demonstragoes a evolugao das empresas que aderiram a normatizagao ganhando assim 

mais confianga e melhores investimentos. 

Com as normas internacionais sendo adotadas por uma grandeza de paises efetivamente e 

necessario um bom entendimento dos negocios das empresas, com a disponibilidade de 

balangos, documentos viabilizando informagoes confiaveis, objetivas onde "relatorios 

contabeis sempre sao requeridos pelos investidores que desejam mensurar a conveniencia 

e oportunidade para concretizar seus negocios. (NIYAMA, 2007, p. 15). 

Logo, investidores e credores precisam conhecer, relacionar, comparar com demais 

sociedades visando obter os melhores resultados nos negocios executados. 

Nesse sentido, e evidente a clareza nas demonstragoes tanto para quern recebe quanto a 

envia facilitando nos negocios realizados, garantindo a confiabilidade dos interessados, 

Conforme Martins (2009), 
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[...] as nossas normas contabeis se caminhem convergentemente as 

normas internacionais fundamentaimente as do IASB pra que a gente possa 

se giobalizar tambem nesta area de tal maneira a que possamos ter nossas 

demonstragoes entendidas com facilidade por todo mundo e nos tambem 

esperamos poder receber informagoes do mundo todo da maneira como 

nos a praticamos aqui a tambem entendermos meihor. 

Ou seja, o autor faz a comparagao das normas brasileiras as internacionais buscando 

facilidades no entendimento para ambos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.3 Dificuldades na Convergencia 

As mudangas quando acontecem na maioria das vezes atinge uma grande populagao, e 

estas nem sempre sao adaptadas de forma igual por todos. Portanto com a convergencia no 

Brasil algumas dificuldades foram apresentadas: a falta de recursos, pessoas sem 

preparagao. 

Na opiniao do autor Girotto (2009, p. 14) comenta "Falta de Mao de obra qualificada, 

recursos financeiros para custear mudangas de sistemas, recursos tecnologicos escassos, 

educagao especializada ainda nao abrangente - sao exemplos de dificuldades encontradas 

que retardam a migragao". Dificuldades estas que podem ate ser comparadas com a 

implantagao do SPED conforme mencionado anteriormente, mas que deveram ser 

superadas e implantadas na devida aceitagao. 

Em se tratando de dificuldade da convergencia e interessante analisar esta situagao na 

comparagao entre o Brasil e a Europa, 

[...] por meio da Comissao Europeia e do Parlamento Europeu, sediados em 

Bruxelas, deliberou em 2000 que as cerca de sete mil companhias abertas 

da Uniao Europeia passariam a adotar as normas internacionais IFRS2 a 

partir de 2005. A lei n°. 11.638/07 foi publicada em 28 de dezembro de 

2007, determinando imediata vigencia a partir de exercfcios sociais 

iniciando-se em 1° de Janeiro de 2008 (GIROTTO, 2009, p. 13). 

Isto mostra o porque das dificuldades presentes no Brasil, com a devida implantagao da lei 

logo surge a sua cobranga com um intervalo de apenas 3 (tres) dias enquanto na Europa a 

2 Ja adotado por mais de 100 paises. 



39 

devida adogao destas normas internacionais ocorreu em 5 (cinco) anos, se adequando e 

tomando as medidas necessarias para modificagoes junto as companhias. 

Convem evidenciar a comparagao desta Convergencia com as mudangas ocorridas na Lei 

n°. 6.404/76 que na sua aplicagao tambem apresentou inovagoes para contadores e 

empresarios e ainda assim foi exigida dos mesmos a sua adaptagao sendo depois visto os 

devidos resultados. 

Em sintese analisando o cenario brasileiro "[...] a exemplo de diversos outros paises no 

mundo, adotasse as normas internacionais de contabilidade. Entendemos que as Normas 

Internacionais de Contabilidade - NIC nao sao perfeitas. Aprimoramentos ainda sao 

necessarios" (DELOITTE, 2007, p. 7). Mas e essencial a aderencia das IFRS, pois os paises 

que adotarem estas normas ganharao mercado na economia global e demonstrarao dados 

mais confiantes. 
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3 D E S C R I Q A O E A N A L I S E D O S D A D O S 

3.1 Identificacao do perfil d o s prof issionais c o m a s mudancas na area contabil . 

Nesta secao apresenta-se, de acordo com a metodologia, os resultados obtidos dos 

questionarios aplicados junto aos profissionais contabeis da cidade de Sousa/PB, cujo 

objetivo foi a Identificacao do perfil do profissional que atua na contabilidade privada no 

municipio de Sousa/PB diante das mudancas ocorridas na area contabil. 

Foram analisadas questoes de genero, formacao da area, atuacao diversa, experiencia 

profissional, principal dificuldade na profissao, fontes de atualizacao e informacao, 

conhecimento do SPED, mudancas com esse novo sistema, NF-e e a Convergencia 

brasileira as normas internacionais. 

Na analise do grafico 1 foi observado que da atuacao do profissional contabil na amostra de 

30 profissionais respondentes, 60% destes sao representadas pelo sexo feminino enquanto 

40% sao masculino. Em razao disso, observa-se que com mais de 50% de atuacao no 

mercado ocorre o predominio das mulheres, contrariando a pesquisa realizada pelo CFC 

sobre o perfil do contabilista brasileiro "do total dos entrevistados - 19.918-, 74,6% sao do 

sexo masculino, enquanto 25,4% sao de sexo feminino" (GIROTTO; CIAFFREI, 2009b, p. 

4). 

4 0 % 

a Mascul ino 

• Feminino 

Genero 

G R A F I C O l - Genero do prof issional 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

O grafico 2 demonstra a faixa etaria dos profissionais contabeis. A maior parte dos 

profissionais da cidade de Sousa/PB encontra-se dos 31 a 45 anos. Foi percebido que estes 

profissionais acompanham a media nacional, como ressalta os autores Girotto e Ciaffrei 
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(2009b, p. 4) "44,1% encontram-se na faixa etaria de 31 a 49 anos". Lembrando que o total 

dos entrevistados na pesquisa nacional foi de 19.918. Essa faixa etaria traduz significativa 

confianga das informacoes que sao transmitidas pelos profissionais contabeis aos devidos 

usuarios, demonstrando maiores conhecimentos da area contabil, praticidade das 

aplicagoes e o poder de decisao mais coerente. 

33% 

G R A F I C O 2 - Idade do Prof issional Contab i l 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

Como se pode notar, com urn percentual de apenas 10%, e pouca a participagao de 

profissionais na faixa etaria entre 18 a 30 anos. Entende-se que ha uma tendencia a 

mudancas neste item, uma vez que existem cursos de graduacao em Ciencias Contabeis na 

cidade. 

Conforme pode ser visto no grafico 3, foi analisando o grau de instrugao dos contabilistas, 

obtendo como resultado numa amostra de 30 profissionais, 70% de formacao tecnica, 20% 

de nivel superior, e 10% apresentando uma pos-graduagao. Contrariando a pesquisa de 

perfil realizada pelo CFC, que segundo Girotto e Ciaffrei (2009b) a maioria dos profissionais 

entrevistados, possui formagao superior numa totalidade de quase 6 1 % e os demais o curso 

tecnico, o que foi divergente da realidade na cidade sousense. 

• Tecnico 

N a Superior 

J n P 6 s -

70% Graduac3o 

Grau de Instrugao 

G R A F I C O 3 - Grau de Instrugao 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

3% 10% 
B De 18 a 30 

• 31 a 45 

B 46 a 60 

B N3o informou 

Faixa Etaria 

10% 

20% 
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Tendo em vista que a formagao superior do profissional contabil e de fundamental 

importancia tanto para eles quanto para os seus clientes, cujos conhecimentos serao 

ampliados, verifica-se com este percentual de 70% na formacao tecnica, ha pouca procura 

destes profissionais por uma formacao superior, mesmo contanto com 3 opcoes conforme 

MEC: a Universidade Federal de Campina Grande - UFCG (presencial), a EADCON 

Educacao a Distancia(virtual), como tambem a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras de 

Cajazeiras - FAFIC (presencial) todas funcionando no periodo noturno. 

Por sua vez, o grafico 4 mostra a experiencia profissional. Com 36% contadores atuam na 

area ha mais de 25 anos, com 27% de 06 a 15 anos, tambem com o percentual de 27% 

entre 16 a 25 anos, e 7% com ate 5 anos na realizacao da profissao. Analisando o crescente 

mercado nesta profissao e fundamental a qualificacao para a permanencia e crescimento do 

profissional no mercado atuante logo o mesmo devera buscar a formacao superior, uma 

pos-graduagao, a participagao constante em cursos, seminarios, palestras obtendo assim, 

ganho tanto para o profissional como efetivamente o cliente. 

3 6 % 
2 7 % 

2 7 % 

Experiencia profissao 

G R A F I C O 4 - Exper iencia Prof issional 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

• Ate 05 anos 

• 0 6 A 1 5 

H 1 6 A 2 5 

• Acima de 

25 

• Nao 

informou 

Observando o grafico 5, que trata da area diversa de atuagao do profissional contabil, com 

percentual de 47% os mesmos disseram nao atuar em nenhuma area diferente realizando 

apenas a profissao de contabilista, 43% afirmam a realizagao de consultoria, para a fungao 

de professor apresentou percentual de (7%), este profissional transmite a pratica vivenciada 

ao alunado baseando a teoria referida. Na atuacao de perito apenas (3%) e sem nenhuma 

representagao, o papel de auditor. Conforme visto os profissionais contabeis da cidade de 

Sousa/PB apresentam 70% formagao tecnica, portanto demonstra os baixos percentuais de 

professor, perito e auditor onde e exigido para a referida atuagao formagao superior. 
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4 7 % 

7% 3% 

Area di \«rsa de atuagao 

G R A F I C O 5 - Area d iversa de atuagao 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

4 3 % 

• Auditor 

• Consultor 

• Perito 

• Professor 

• Nao 

Informou 

Nesse passo, o grafico 6 mostra a quantidade de horas trabalhadas ao dia. 50% dos 

contabilistas entrevistados da cidade de Sousa/PB, trabalham de 9 a 10 horas diarias, um 

pouco mais da media de 8 horas/dia o qual teve representagao de 33%, e com percentuais 

pequenos analisou-se carga horaria de 11 a 12 (10%) e acima de 12 horas (7%). Isto mostra 

a disponibilidade de horario noturno que os referidos profissionais poderiam utilizar para 

uma formagao superior e outras qualificagoes. 

10% 
3 3 % 

5 0 % 

Horas por dia 

G R A F I C O 6 - Horas t raba lhadas ao dia 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

• Ate 08 

• 09 A 1 0 

• 11 A 1 2 

B Acima de 12 

• Nao 

informou 

O item, principal dificuldade para o profissional contabil sousense, ilustrado no grafico 7, 

teve como resultado 40% falta de valorizagao na profissao, tudo isso retrata a 

desvalorizagao na realizagao das atividades do profissional contabil. 

Outras dificuldades apresentadas aos profissionais, 27% dos entrevistados reclamam das 

constantes mudangas na legislagao, 23% o uso da concorrencia desleal, 7% falam da baixa 

remuneragao e 3% nada informou nao se identificando com as respostas, verificando que 

quando conhece a real importancia da profissao, a dificuldade em manter-se atualizado nas 
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normas, leis que sao exigidas ao profissional, o mesmo passara a valorizar mais o seu 

trabalho, a respeitar sua classe e assim obter o reconhecimento junto a sociedade. 

2 3 % 

4 0 % 

Principal Dificuldade 

2 7 % zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B Baixa Remunerapao 

• Constantes Mudancas 

na Legislate) 

• Falta de Valorizacao 

Profissional 

• Concorrencia Desleal 

• Nao Informou 

G R A F I C O 7 - Principal d i f icu ldade do exerc ic io da prof issao 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

Percebe-se no grafico 8 as principals fontes de informacoes e atualizacoes para o 

profissional, com 66% a internet tern destaque sobre as demais fontes que foi perceptivel 

em entrevista informal que os profissionais afirmavam a importancia da internet para os 

servigos contabeis sendo essencial a sua utilizacao, diante de tantas mudancas ela e rapida 

e util, com livros o percentual foi de 17% escolhido devido a confianca principalmente dos 

autores conhecidos da area, os cursos em companhias das revistas tecnicas correspondem 

a 7%, e no uso dos boletins apresentando 1 % para a devida atualizacao. 

Para Lisboa (2007, p. 76), "o contabilista lida diariamente com aquele que e hoje apontado 

como um dos bens mais preciosos de uma economia: a informacao". Por isso e preciso para 

o profissional contabil uma constante atualizagao com as fontes de informacoes em 

atendimento as necessidades de seus usuarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7% 
1 7 % ^ 

7% 
1 7 % ^ . 

• Internet 

7% I H B ^ H ^ T ^  

• Boletins Informativos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m Revistas Tecnicas 

^ — / ;co/ • Livros 

B Cursos 

3% = = = = = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— .  i  n i / i i  
• Livros 

B Cursos 

Fonte de Atual izacao e Informacao 

G R A F I C O 8 - Pr incipal Fonte de Atua l izagao e In formagao 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
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Conforme foi visto anteriormente a principal fonte de informacao e atualizacao, para os 

contabilistas da cidade de Sousa/PB e a internet, esta tornou-se essencial na realizacao dos 

servigos prestados. Com analise apresentada no grafico 9,47% conheceram o SPED 

atraves da mesma, em seguida vem os cursoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {on-line) com 40%, e urn dado preocupante e 

que 10% ainda nao conhecem o sistema isto e ruim para o profissional e, principalmente 

para os seus clientes pela falta de acompanhamento as mudancas da area contabil. E 

apenas 3% conheceram atraves de colega da profissao, nos livros nada foi apresentado 

mostrando que essa forma e mais utilizada para conhecimentos mais complexos. 

A respeito das inovacoes da profissao, sustenta Smijtink (2006, p. 3) "As inovacoes da era 

digital sao urn convite para que os contabilistas dediquem-se mais a tarefas de analise, 

pesquisa, interpretagao, projecao, previsao, consultoria, assessoria e auditoria, muito mais 

produtivas ao setor publico e privado". Percebe-se que quanto mais atualizado, melhor sera 

para o contador, pois conquistarao novos mercados em atendimento as necessidades dos 

seus clientes, nao se prendendo somente as exigencias impostas pelo fisco. 

3% 1 0 % 

B Cursos 

^ 4 0 % 
• Internet 

• Livros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^^^^  ̂ • Colegas de Classe 

4 7 % B Nao Conhece 

Conheceu o S P E D 

G R A F I C O 9 - Conhec imen to do S P E D 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

No caso do grafico 10, o novo sistema de escrituracao foi visto de modo positivo com 33% 

afirmando que o sistema vai melhorar no exercfcio da atividade contabil, 27% acreditam em 

uma maior valorizacao ao profissional da contabilidade, para 20% dos entrevistados o 

mesmo agilizara a forma de escrituracao, 10% contesta que nenhuma modificacao ocorrera, 

e conforme mencionado (10%) nao o conhecem evidentemente nada tern a mencionar sobre 

o sistema e na questao de piora nenhum apresentou tal resposta mesmo porque a mudanca 

quando acontece sempre busca melhorias. 

As respostas evidenciam positividade em relacao ao uso do SPED. Nesse sentido deve-se 

dizer que confirmam os referidos objetivos citados anteriormente: "A transmissao unica no 

cumprimento das divergentes obrigacoes acessorias; o combate a sonegacao dos impostos; 
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melhoria do controle dos processos, a rapidez no acesso as informacoes e a fiscalizagao 

mais efetiva das operacoes e auditoria eletronica" (RFB). 

• Piorou 

• Igual 

• Melhorou 

• Agi l izou 

• Valorizou 

• Nenhuma alternativa 

GRAFICO 10 - Mudancas com o SPED na profissao contabil. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

Nesse contexto, foi apresentado no grafico 11 em complemento a escrituracao digital as 

mudancas a respeito da NF-e, que tambem demonstrou boa aceitacao com base na analise 

dos resultados obteve-se de forma igualitaria com 37% resposta tanto nas melhorias como 

agilidades aos servicos de contabilidade, para 13% dos referidos profissionais a nota fiscal 

vai valorizar na sua aplicagao, e os demais entrevistados 13%, contesta nao ocorrera ganho 

ou perdas permanece de forma igual, e em acompanhamento as demais questoes nao 

obteve resposta de piora junto a NF-e. 

A respeito do SPED e da NF-e de acordo com Walter e Ribeiro (2008, p. 9) "representam 

urn grande passo da administracao brasileira para a diminuicao das grandes burocracias 

que envolvem as obrigacoes fiscais e comerciais atualmente exigidas as empresas, que e o 

principal fator que "espanta" empresas estrangeiras na hora de investir no Brasil". Este 

sistema surge no intuito de agilizar a escrituracao nas empresas, tornar transparente as 

informagoes e ganhar confianga dos usuarios, principalmente investidores estrangeiros, 

alem de ter, inclusive, relagao com as normas internacionais. 

Mudangas com o SPED 
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13% 13% 
• Piorou 

37% 3 7 % 

• Melhorou 

BAg i l i zou 

• Valor izou 

• Igual 

Mudancas com a NF-e 

G R A F I C O 11 - Mudangas c o m a NF-e na prof issao contabi l 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

Com relacao a mudanga na convergencia das normas contabeis ao padrao internacional 

pode ver visualizado no grafico 12 os resultados obtidos da pesquisa aos profissionais de 

Sousa/PB, estes acreditam com 44% uma melhoria para a contabilidade, 33% valorizagao, 

permanecendo igual para 13% e urn percentual de 10% aponta agilidade, nada referente a 

piora com a convergencia. 

"Os paises que adotam normas contabeis reconhecidas internacionalmente, e por eles 

entendidas, terao significativa vantagem sobre os demais" (LEITE, 2002, p. 91). 

Acompanhando o pensamento do autor os profissionais contabeis da cidade de Sousa/PB 

acreditam de forma positiva com 77% numa melhoria e valorizagao dos servigos contabeis 

em evolugao das empresas que aderirem as normas internacionais. 

No geral, percebe-se que mesmo com percentuais positivos (melhoria e valorizagao) em 

analise a convergencia brasileira, pode ser visto em entrevista informal certas dificuldades, 

carencia de conhecimentos dos profissionais a respeito das legislagoes desse processo. 

13% • Piorou 

33% 

4 4 % 

• Igual 

B Melhorou 

• Agi l izou 

B Valor izou 

10% 

Mudangas com a Convergencia 

G R A F I C O 12 - Mudangas c o m a Convergenc ia para as No rmas Internacionais. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
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O item seguinte procurou saber se os profissionais de contabilidade sousenses efetuavam 

alem da DRE outras demonstragoes exigidas na legislagao. No Grafico 13, o resultado traz 

70% respondendo negativamente e apenas 30% afirmando a cumprimento de novas 

demonstragoes, com isso limita as informagoes que deveriam ser repassadas as empresas 

e e urn fator desfavoravel para a convergencia, onde a mesma trata da adaptagao das 

normas com as demonstragoes contabeis. 

Outras Demonstragoes 

G R A F I C O 13 - Efetua out ras Demons t ragoes Contabe is . 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

Conforme mencionado, no grafico 13 mostra o item que questionava a realizagao de novas 

demonstragoes contabeis. Ja o grafico 14 apresenta os resultados, 7 1 % responderam que 

nao cumpri outras demonstragoes, 8% informaram a realizagao da DFC, e todas as outras 

apresentaram resultado de apenas 3%. Analisando Gonzalez (2009, p. 12). "E altamente 

salutar e bem-vinda a Lei n° 11.638, de 28 de dezembro de 2007, que contribuiu para o 

fortalecimento da expressao da sustentabilidade nas DCs (Demonstragoes Contabeis)". 

Mostrando fator preocupante das referidas demonstragoes, pois estes profissionais nao a 

executam (71%) e com isso gera limitagoes, prejuizos as empresas atraves dos acionistas. 

fornecedores ou demais usudrios. 
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3% 3% 3 % 3 % 

Resultado Demonstragoes 

• NADA A INFORM AR 

• D F C 

• DLPA 

B D L P A . D F C 

• D O A R . D F C 

• DOAR.DVA.DFC 

7 1 % D D F C . D L P A . D M P L . D V A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S  NOTAS EXP LICATIVAS 

E R E L A T O R I O 

IBALANQO SOCIAL 

G R A F I C O 14 - Resul tado Demons t ragoes real izadas pelos prof iss ionais contabeis . 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

E tendo, pois no grafico 15 uma visao geral da opiniao do contabilista da cidade de 

Sousa/PB sobre a relagao dessas mudangas que passa a Profissao Contabil, foi 

questionada se a mesma vivencia sua melhor fase, para 73% dos entrevistados afirmaram 

tal resposta. Confirmando o dito anteriormente por ludicibus (2004, p.43) "em termos de 

mercado de trabalho para o contador, as perspectivas sao excelentes". 

M u d a n g a s na pro f issao 

G R A F I C O 15 - Mudangas na Prof issao 

Fonte. Dados da Pesqu isa , 2009. 

O momento e adequado para os contabilistas mostrarem a sua importancia com uma devida 

qualificagao e adaptagao, estes profissionais deverao ter as condigoes para o 

acompanhamento dessas modificagoes proporcionando um servigo de assessoramento 

adequado, a cada empresa/cliente baseado na sua realidade e necessidade, gerando assim 

ganhos para todos, sejam contribuintes, fornecedores, acionistas ou governo. 
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4 C O N S I D E R A Q O E S FINAIS 

A pesquisa apresentou como objetivo identificar o perfil do profissional que atua na 

Contabilidade privada no municipio de Sousa/PB diante das mudangas ocorridas na area 

contabil. Na realizagao deste proposito, foi efetuada uma pesquisa de campo, tendo como 

instrumento de pesquisa, urn questionario numa amostra de 30 profissionais, consoante com 

a mencionada metodologia. 

Nas mudangas ocorridas no mercado economico-financeiro e tecnologico em todo o mundo, 

o Brasil busca com medidas favoraveis acompanhar este desenvolvimento. Inicia com a 

criagao de urn Sistema de Escrituragao - SPED, que traz padronizagao e compartilhamento 

das informagoes fiscais e contabeis, maior exposigao e fiscalizagao alem de interligar os 

fiscos. Na adaptagao da convergencia as normas internacionais e esperado o atendimento 

do impacto na economia e efetivamente a conquista de investimentos nas empresas, 

evidenciando as perspectivas para os profissionais da contabilidade que terao urn trabalho 

detalhista no acompanhamento das referidas mudangas, portanto, devendo efetuar muito 

estudo, dedicagao e preparagao nos desafios vindouros. 

Em acompanhamento aos resultados obtidos, verificou-se que embora os profissionais 

entrevistados afirmem que, de modo positivo, as vantagens do uso do SPED, NF-e e 

Convergencia Internacional, foi percebido a presenga de muitas duvidas quanto ao sistema; 

pouco conhecimento relativo as legislagoes e falta de preparagao na maioria dos 

profissionais, dessa forma podendo dificultar a sua atuagao na prestagao dos servigos. 

Com base nos resultados observou-se: 

• Os profissionais contabeis na maioria (70%) ternzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA formagao tecnica, nao se 

preocupam em adquirir formagao superior mesmo contando com o curso de Ciencias 

Contabeis (presencial ou virtual) nesta cidade, como tambem cidade vizinha 

(Cajazeiras a 44 km de distancia), todas com funcionamento no periodo noturno. 

• Quanto ao item dificuldade no exercicio profissional sobressaiu com urn percentual de 

40% a falta de valorizagao, pode ser em razao da falta de cultura que as pessoas 

apresentam em relagao ao profissional da contabilidade, o desconhecimento da 

referida area e ate mesmo a desvalorizagao por parte dos profissionais. 

• A internet tornou-se a principal fonte de atualizagao e informagao para os 

profissionais contabeis num percentual de 66%, o que mostra uma maior expansao 
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desse meio de comunicagao, em vista disso, a mesma devera ainda ser melhor 

explorada pelos profissionais na realizagao de suas atividades. 

• Em destaque na realizagao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA outras demonstragoes o percentual foi elevado, mas 

de resposta negativa 70% o que e preocupante onde a empresa fica prejudicada 

com limitagoes das informagoes para possiveis investimentos, sendo interessante 

tambem mencionar que contribuiu para o aumento deste indice as respostas 

divergentes expostas pelos referidos profissionais considerando-a entao como 

negativa. 

• A profissao contabil vivencia sua melhor fase para 73% dos profissionais, porem e 

essencial a adaptagao e qualificagao destes diante das mudangas, pois no entender 

de Junior, E. (2001, p. 33) "E necessario entao uma conscientizagao por parte dos 

profissionais responsaveis pela geragao de informagao em uma entidade, a fim de 

elaborar melhor e sustentar-se em ferramentas proprias e condizentes com o grande 

objetivo de bem informar oportunamente". Obtendo sucesso o profissional contabil 

melhor preparado e trazendo, assim, ganhos a todos os envolvidos contribuinte e 

sociedade. 

4.1 R e c o m e n d a c d e s 

Em pesquisas futuras pode-se observar, alem das informagoes deste trabalho e analise das 

conclusoes os possiveis estudos: 

• Urn estudo da implantagao ate o desenvolvimento futuro do SPED, quais as 

vantagens e desvantagens aos contribuintes, aos orgaos fiscalizadores e aos 

governos. 

• Quais os ganhos e perdas nas empresas apos a adogao da Convergencia Brasileira 

as Normas Internacionais; 

• Comparagao do perfil dos profissionais da cidade de Sousa/PB em relagao as 

mudangas contabeis com profissionais de outras cidades circunvizinhas. 
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Apendice A - Carta aos Contabil istas 

U N I V E R S I D A D E FEDERAL DE C A M P I N A G R A N D E 

C E N T R O DE C IENCIAS J U R I D I C A S E SOCIA IS 

C O O R D E N A Q A O DO CURSO DE C I E N C I A S C O N T A B E I S 

Sousa, 05 de outubro de 2009. 

A senhora 

Angela Pereira 

Rua Cel. Jose Vicente, Centro. 

58.800-000 - Sousa-PB 

Assunto: Relacao dos Profissionais /Escritorios de Contabilidade 

Senhora Delegada, 

Gostaria se possivel de uma relacao completa na qual conste os Profissionais/ 

Escritorios de Contabilidade habilitados no CRC/PB, na cidade de Sousa, pois, pretendo 

realizar questionarios com os devidos profissionais do mesmo, e assim obter dados para 

analise, que sera de uso no meu trabalho monografico em execucao. 

Atenciosamente, 

Francisco Dinarte de Sousa Fernandes 

Professor Mcs./Matricula Siape 3413954 
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Apendice B - Questionario 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS 

COORDENAQAO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS 

Q u e s t i o n a r i o 

Como se comporta os Profissionais da Contabilidade diante das novas mudangas da 

profissao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

01- Sexo 

( )Masculino ( ) Feminino 

02- Faixa Etaria 

( ) 18 a 30 ( ) 31 a 45 ( )46 a 60 ( )acima de 60 ( ) nao informou 

03- Grau de Instrugao 

( ) Curso Tecnico ( ) Curso Superior ( ) Pos-Graduagao 

04- Experiencia, quanto tempo atua na profissao 

( ) ate 05 anos ( ) 06 a 15 ( ) 1 6 a 2 5 ( )acima de 25 ( ) nao informou 

05- Area diversa de atuagao 

( ) Auditor ( ) Consultor ( )Perito ( ) Professor ( ) nao informou 

06- Quanto tempo trabalha em media horas/dia. 

( ) a t e 0 8 ( ) 0 9 a 1 0 ( )11 a 12 ( ) a c i m a d e 1 2 ( ) nao informou 
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07- Principal dificuldade do exercicio da profissao 

( ) Baixa Remuneragao ( )Constante mudangas na legislagao ( )Falta de valorizagao 

profissional ( )Concorrencia desleal ( ) nao informou 

08- Principais fontes de informagoes e atualizagoes: 

( )lnternet ( )Boletins Informativos ( )Revistas Tecnicas ( )Livros ( )Cursos 

09- Como conheceu o Sistema Publico de Escrituragao Contabil - SPED. 

( ) Cursos ( )Internet ( )Livros ( )Colegas de classe ( )nao conhece 

10- Com o Sistema Publico de Escrituragao Contabil - SPED, a profissao contabil: 

( )Piorou ( )lgual ( )Melhorou ( )Agilizou ( )Valorizou 

11- Com a implantagao da NF-e (Nota Fiscal Eletronica), os servigos de contabilidade: 

( )Piorou ( )lgual ( )Melhorou ( )Agilizou ( )Valorizou 

12- A convergencia na legislagao no caso do Brasil com a Lei n°. 11.638/07 e a 11.941/09. 

( )Piorou ( )lgual ( )Melhorou ( )Agilizou ( )Valorizou 

13- Alem da DRE, efetua outras Demonstragoes Contabeis. 

( )Sim ( )Nao 

Caso responda sim, por favor citar: 

14-Com relagao a essas mudangas a Profissao Contabil vivencia sua melhor fase 

( )Sim ( )Nao 
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Nome 

Enderego 

Bairro 

Cidade 
CEP 

Enderego Com. 

Bairro Com. 

Cidade Com. 

CEP 

JOAO BOSCO TEODORO DOS SANTOS 
R SIMAO AFONSO DE CARVALHO.02 
SAO JOSE 
SOUSA 

EDISIO JUSTINO DE FIGUEIREDO 
R APRIGIO DE SA, 06 
CENTRO 
SOUSA 

JOSE NUNES DA COSTA 
R PEDRO VIEIRA DA COSTA, S/N 

CENTRO 
SOUSA 

JOSE DA SILVA RAMOS 
R FRANCISCO FANANCA, 31 

CENTRO 

SANTA CRUZ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IWJA NOEME DA SILVA PORDEUS 

i ,3ES. JOAO PESSOA, S/N - 2C. ANDAR 

CENTRO 

SOUSA 

ALAIDE MARQUES DE SOUSA 

R CONEGO JOSE NEVES.42 ED NORD. AP 103 

CENTRO 

SOUSA 

MARIA DE F ATI MA ROLIM BRAGA GADELHA 
R PRINCESA ISABEL, 85 
M.L.S MEIRA 
SOUSA 

FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO . 
R ISAAC MOREIRA DE QUEIROGA, 13 
GATO PRETO 
SOUSA 

JOSE ALVES FACUNDO 
R SINFRONIO NAZARE, 16 
CENTRO 
SOUSA 

PERICLES ALVES MOREIRA 

R SARGENTO SARMENTO 71 

PANCARIOS 

' JSA 

LUCIA DE F ATI MA ARAUJO GONQALVES 
R ANA NERY.30 
GATO PRETO 
SOUSA 

ELISABETE BRAGA ROLIM VIEIRA 

AV PRINCESA ISABEL, 81 

ESTREITO 

SOUSA 

MARIA DO CARMO DE SOUSA 

R DEZESSEIS, S/N 

CENTRO 

SOUSA 

FRANCISCO TRAJANO FIGUEIREDO 

R SIFRONIO NAZARE, 7'.-A 

CENTRO 

SOUSA 

MART A CRISTINA LEITF CORREiA 

R SIMAO AFINSO CARVALHO,03 

SAO JOSE 

SOUSA 

58804-490 

58800-090 

58800-390 

58824-000 

58800-010 

58800-190 

58800-080 

58802-140 

58800-550 

58802-720 00019 

58802-070 

58802-660 

58814-000 

58800-240 

58804-410 

R NESTOR JOSE SARMENTO.02 

CENTRO 58800-100 
SOUSA 

R ODON BEZERRA, 30 

CENTRO 58800-130 

SOUSA 

R CEL.JOSE VICENTE, 42 

CENTRO 58800-000 

SOUSA 

R FRANCISCO FANANCA 31 
CENTRO 58824-000 

SANTA CRUZ 

R PRES. JOAO PESSOA, S/N - 1 c . ANDAR 

CENTRO 58800-010 

SOUSA 

R CONEGO JOSE NEVES,42 ED NORDESTINO L 4 

CENTRO 58800-190 

SOUSA 

R RUI BARBOSA, 05 

CENTRO 

SOUSA 

58800-080 

R ISAAC MOREIRA DE QUEIROGA, 11 

GATO PRETO 58802-140 

SOUSA 

R SINFRONIO NAZARE, 16/1 9 ANDAR 

CENTRO 58800-240 

SOUSA 

R PRESIDENTE JOAO PESSOA.05-18 AND-S/03 

CENTRO 58800-010 

SOUSA 

R DEPUTADO JOSE DE PAIVA GADELHA 125 

AREIA 58801-620 

SOUSA 

R ANTONIO TEODORO NETO, 19 

ESTREITO 58802-770 

SOUSA 

R NESTOR JOSE SARMENTO,02 

CENTRC 58800 100 

SOUSA 
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Nome 
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Cidade Com. 
CEP 

58802-122 00027 

58803-560 

JOILCE DE OLIVEIRA NUNES 

R IZAAC MOREIRA DE QUEIROGA, 54 

CENTRO 58802-140 

SOUSA 

FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO 
R ANTONIO VIEIRA, 05 
CENTRO 58817-000 
NAZAREZINHO 

MARIA ANGELA PEREIRA DANTAS 

R JOSE PEREIRA FONTES, 07/1 8 ANDAR 

B. DA ESTACAO 58803-340 

SOUSA 

RITA PAZ DA SILVA 
R ISRAEL PORDEUS GARRIDO, 12 
GATO PRETO 
SOUSA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^A EUFLAUSINA DE LIRA MOTA 
k .JAQUIM NABUCO, 20 
ESTACAO 
SOUSA 

MARIA EDILMA JUSTINQ 
R EPITACIO TAVARES 14 
CENTRO 58778-000 
AGUIAR 

GIGLI SARMENTO GADELHA 

R PROFESSOR VIRGILIO PINTO 05 

CENTRO 58800-550 

SOUSA 

HENRIQUE DE OLIVEIRA 
R JAO MOREIRA, 60 LADO A 

ANGELIM 58804-020 

SOUSA 

MOACIR MORENO 
R HUGO ROMERO S/N 

SAO GONCALO 58800-000 

SOUSA 

FRANCISCO DINARTE DE SOUSA FERNANDES 
R CEL. JOSE VICENTE, 48 

CENTRO 58800-000 

: " SA 

WANIA QUEIROGA FONTES 
R PRINCESA ISABEL, 25 

MARIA DE LOURDES SAR 58802-660 
SOUSA 

FRANCISCO ERICKE MARTINS 
R JOAO SEVERO BRASILEIRO S/N 
CENTRO 58775-000 
IGARACY 

WELLINGTON PESSOA DE LIMA 

R INES MARIZ. 19 

ESTREITO 58802-800 

SOUSA 

JOSE ARAGAO DA SILVA 

R MANOEL GADELHA FILHO, S/N 

GATO PRETO 58800-000 

SOUSA 

MAFUA DE FA": IMA BERNARDO 
R CEL. ANTONIO SOARES. 59 

ESTREITO 58802-670 

SOUSA 

R CEL. JOSE VICENTE, 22/A 2 9 ANDAR 
CENTRO 58800-000 
SOUSA 

R CORONEL JOSE VICENTE, 22/SL 202 
CENTRO 58800-005 
SOUSA 

R CEL. JOSE VICENTE, 32/SALA D - TERREO 

CENTRO 58800-490 

SOUSA 

R PRESIDENTE JOAO PESSOA, 13/1° ANDAR - SALA 
CENTRO 58800-010 00027 

SOUSA 

R CONEGO JOSE VIANA, 18 

ESTACAO 

SOUSA 

58803-160 

R SINFRONIO NAZARE 

CENTRO 

SOUSA 

58802-690 

COOPERATIVA PERIMETRO I.SAO GONCALO 

SOUSA 

R CEL. JOSE VICENTE,48 

CENTRO 

SOUSA 

58800-005 

R CEL. JOSE GOMES DE SA. 35/SUB. LOJA 

CENTRO 58800-050 

SOUSA 

R PRESIDENTE TANCREDO NEVES, S/N 

JARDIM SORRILANDIA 58800-970 

SOUSA 

R MANOEL GADELHA FILHO S/N 

GATO PRETO 58800-000 

SOUSA 

R FRANCISCA MARIA DE ABRANTES, S/N 

ESTACAO 58803-230 

SOUSA 
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Nome 

Endereco 
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Cidade 
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Endereco Com. 
Bairro Com. 
Cidade Com. 

CEP 

MARIA URSULINA DE SANTANA 
R ALOISIO CARTAXO DE SA, 68 
A. GADELHA 58806-490 
SOUSA 

JOSE CLEIDE ALEXANDRE GOMES 

R PROFESSOR TRAJANO, 78 

CENTRO 58800-630 

SOUSA 

AMAURY NUNES FERREIRA 
R JOAO TRAJANO, 11 
ESTREITO 58800-000 
SOUSA 

ELIZABETE NOBREGA DA SILVEIRA 

R LAFAYETTE PIRES FERREIRA, 15 

Centro 58800-010 

SOUSA 

P " ^ U N D 0 ANDRADE DE FREITAS 

h . AULO ANDRADE, 35, CASA 

CENTRO 58870-000 

RIACHO DOS CAVALOS 

JUCELIO COSTA DE ARAUJO 
R RAIMUNDO BRAGA ROLIM, 57 

SAO JOSE 58804-450 

SOUSA 

EDVAM MOREIRA DE SENA 
R SADY FERNANDES43 
GATO PRETO 58802-030 
SOUSA 

DISRAELI ABRANTES MOREIRA 
R IZAAC MOREIRA DE QUEIROGA, 13 

GATO PRETO 58802-140 
SOUSA 

JOSENILZA DA COSTA FERNANDES 

TV CORONEL OTACILIO AFONSO DE SOUSA, 19 

GATO PRETO 58802-035 

SOUSA 

SERGIO CABRAL DE MORAIS 
RUA.PRINCESA ISABEL 86 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f ICARIOS 58800-000 

-.. JSA 

MARIA DO SOCORRO BEZERRA 

R IZAAC MOREIRA DE QUEIROGA, 04 

ESTREITO 58802-140 

SOUSA 

NELITA PEREIRA TORRES 
R DEPUTADO MANOEL GONCALVES.152 
A RE I AS 58800-000 

SOUSA 

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA 

R LIANOR BEZERRA LEITE, 103-19 ANDAR 

JARDIM IRACEMA 58807-030 

SOUSA 

LECIO JUNIOR DE OLIVEIRA NUNES 

RUA.PEDRO VIEIRA DA COSTA.S/N 

CENTRO 58800-390 

SOUSA 

DINACIO DE SOUSA FERNANDES 
R DR. JOSE GADELHA, 40 

ALTO CAPANEMA 58803-000 

SOUSA 

R SINFRONIO NAZARE, 16 - 1 B ANDAR 
CENTRO 58800-240 
SOUSA 

R NABOR MEIRA 24-1°ANDAR 

CENTRO 58800-310 

SOUSA 

R CEL. ANTONIO SOARES, 86 

CENTRO 58802-690 
SOUSA 

R FRANCISCO ALVES DE MORAIS S/N 

ANGELIM 58801-590 

SOUSA 

R PRINCESA ISABEL.S/N 

TABAJARA 

CATOLE DO ROCHA 
58884-000 

R SIMAO AFONSO DE CARVALHO, 1 

SAO JOSE 58804-410 

SOUSA 

R SADY FERNANDES 43 

GATO PRETO 

SOUSA 
58802-030 

R IZAAC MOREIRA DE QUEIROGA, 11 

GATO PRETO 58802-140 

SOUSA 

TV CORONEL OTACILIO AFONSO DE SOUSA, 19 

GATO PRETO 58802-035 

SOUSA 

R EMILIO PIRES, 60 

CENTRO 

SOUSA 

58800-000 

R ISAAC MOREIRA DE QUEIROGA, 04 

ESTREITO 58802-140 

SOUSA 

R PRES.JOAO PESSOA,30 

CENTRO 

SOUSA 

58800-010 

R LIANOR BEZERRA LEITE, 103-1* ANDAR 

JARDIM IRACEMA 58807-030 

SOUSA 

RUA.CORONEL JOSE VICENTE. 22-A 

CENTRO 58800-000 

SOUSA 

R CEL. JOSE VICENTE 48 -SALAS 101/1 32 

CENTRO 58800-005 

SOUSA 
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Bairro Com. 
Cidade Com. 

CEP 

AURINETE DA SILVA SOUZA 
R JULIO FERREIRA 18 
ESTAQAO 
SOUSA 

RONALDO MEDEIROS 
R EVANGELISTA CHINA, 25 
JOSE LINS DE REGO 
SOUSA 

VERONICA DIAS VIEIRA 
R AUGUSTO MARQUES SEIXAS, 4 
GATO PRETO 
SOUSA 

FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA 
R JOAO GONCALVES DOS SANTOS,84 
AREIAS 
SOUSA 

IVAN CEZAR ANANIAS DE SOUSA 
h - JSE NOBREGA 54 
CONJ INDEPENDENCE 
APARECIDA 

DIOGENES PORDEUS BRANDAO 
R FRANCISCO CRUZ, 09 
SAO JOSE 
SOUSA 

JOSE CARLOS NONATO 
R DOM PEDRO I, 11 
ESTACAO 
SOUSA 

SOSTENYS GOMES DE SOUSA 
R PRINCESA ISABEL,54 
ESTREITO 
SOUSA 

SUELI PEREIRA DE ANDRADE 
R DR. THOMAZ PIRES, 76 
ESTREITO 
SOUSA 

MARIA AUXILIADORA FERNANDES DE LIMA 

R AUGUSTO DOS ANJOS, 17 

r. T-REITO 

L JSA 

SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA 
R.CONEGO JOSE VIANA,25-1e ANDAR B 
CENTRO 
SOUSA 

MARIA DE FATIMA LIRA TORRES 

R RAIMUNDA XAVIER F. SOUSA, 16 

SAO JOSE 

SOUSA 

HERQU1MEIRE CRISTINA GARRiDO AUGUSTO 
R ANTONIO SOARES. 18 

CENTRO 
SOUSA 

JOSENilDO VICENTE DE SOUZA 

R ANA NERY.01 

GATO PRETO 

SOUSA 

EVAN'.LDO PEREIRA DE LIMA 

R HOSPIRIO DE SOUSA MELO, 88 

BEIRA RIO 

JERICO 

58803-260 

58800-230 

58802-300 

58801-500 

58823-000 

58805-230 

58803-380 

58802-660 

58802-700 

58802-740 

58803-160 

58804-490 

58800-000 

58802-070 

58830-000 

R SINFRONIO NAZARE, 10 

CENTRO 58800-240 
SOUSA 

R EVANGELISTA CHINA, 25 

JOSE LINS DO REGO 58800-230 
SOUSA 

R JOAO GONCALVES DOS SANTOS,84 

CENTRO 58801-500 

SOUSA 

R JOSE CARNEIRO, 290 

LAVANDERIA 

APARECIDA 
58823-000 

R NABOR MEIRA.13-SALA 09 

CENTRO 58800-310 

SOUSA 

R EPITACIO PESSOA,53 

ESTACAO 58803-190 

SOUSA 

R SINFRONIO NAZARE, 16 - 1 e ANDAR 

CENTRO 58800-240 

SOUSA 

R AUGUSTO DOS ANJOS, 17 

ESTREITO 58802-740 

SOUSA 

R RAIMUNDA XAVIER F. SOUSA,16 

SAO JOSE 

SOUSA 

R ANTONIO SOARES, 18 

CENTRO 

SOUSA 

58804-490 

58800-000 

P HOSPIRIO DE SOUSA MELO, 

BEiRA RIO 

JERiCC 
58830-000 
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CEP 

THARDELLY DA SILVA BESERRA 
R ISAAC MOREIRA DE QUEIROGA, 6 

GATO PRETO 58802-140 

SOUSA 

JOSE ALEXANDRE ABRANTES DA SILVA 
R JOAO ROCHA, 67 
ALTOCAPENEMA 58800-610 
SOUSA 

BERTOLDO LUIZ DE ABRANTES CRISPIM 
R ANTONIO TEODORO NETO.07 

CONJ BANCARIOS 58802-770 
SOUSA 

MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE MOREIRA TEOD' 
R DR. THOMAZ PIRES DOS SANTOS.108 
M.L.S. MEIRA 58802-700 

SOUSA 

F - VALDO GOMES DE MELO 
h iOFESSOR TRAJANO, 49 

SOUSA 58800-630 

SOUSA 

ADNA AFONSO BATISTA 

R LIANOR BEZERRA LEITE, 103 

JARDIM IRACEMA 58807-030 

SOUSA 

ANDREA RODRIGUES DA COSTA 
R GENESIO GAMBARRA, 50 

ALTO CAPANEMA 58800-670 

SOUSA 

ARLEY ABRANTES DE ALMEIDA 
R BOAVENTURA ROCHA, 40 

CENTRO 58800-570 

SOUSA 

JOSE RIBAMAR MARQUES DE CARVALHO 
R ANTONIO MOREIRA PINTO,22 

CENTRO 58822-000 

SOUSA 

ELENUZA SOARES 
R ALMEIDA BARRETO, 07 
C ' T R O 58800-540 

L " JSA 

JOILMA ANDRADE DE ARAUJO ABRANTES 
R TENENTE ZUCA, 08 1 ANDAR 

ESTREITO 58802-790 

SOUSA 

FRANCISCO PETRONIO MARQUES ABRANTES 
R MANOEL MENDES. 22 

CENTRO 58802-100 
SOUSA 

MARIA PAZ DA SILVA BESERRA 

R ISAAC MOREIRA, 06 

GAT O PRETO 58803-1 ̂ 0 

SOUSA 

JOSE SUCUPIRA NETO 

R RAIMUNDO P DE OLIVEIRA, 210 

JARDIM SORR'LANDIA 58805-150 

SOUSA 

RIVALDO ADONIAS JUNIOR 
R JOSE BONIFACIO FRAGOSO.406 

UENTRO 58880-000 

BRFJO DOS SANTOS 

R CONEGO JOSE NEVES,42-SALA 10 

CENTRO 58800-190 

SOUSA 

R JOAO ROCHA.67 

ALTO CAP ENEMA 

SOUSA 
58800-610 

R DR. TOMAS PIRES DOS SANTOS, 108 
MLS MEIRA 58800-000 
SOUSA 

R MANOEL GADELHA FILHO, 37 

CENTRO 

SOUSA 

58802-000 

R CEL JOSE VINCENTE.48 1 9 ANDAR 

CENTRO 58800-005 

SOUSA 

R APOLONIO PEREIRA,130-AP.01 

CENTRO 58880-000 

BREJO DOS SANTOS 
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EDILVA LINS CAVALCANTE 
R CRISELDA CAVALCANTE, 08 

ALTO CAPANEMA 58803-640 

SOUSA 

HANGLEB ARAUJO DE MEDEIROS 
R SARGENTO SARMENTO,61 

ESTREITO 58802-720 

SOUSA 

DOMICIANO VIEIRA GOMES SEGUNDO 
R APRIGIO DE SA, 10 
CENTRO 58800-000 
SOUSA 

FRANCISCO TORRES CASIMIRO 
R PROFESSORA MARIA EULINA, 06 

SAO JOSE 58804-280 

SOUSA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

$$%A CRISTINA DE ANDRADE BRAGA 
h A OTAVIO MARIZ 27 

CENTRO 58819-000 

MARIZOPOLIS 

JOAO LOPES DA CUNHA 

R LAFAETE PIRES FERREIRA 15 

CENTRO 58800-510 

SOUSA 

LANUZA LAURINEIDE BARBOSA RIBEIRO 
R CILINHA GADELHA 24 

CENTRO 58801-580 
SOUSA 

ALAN JACKSON MIRANDA DA SILVA 
R MANOEL ANDRADE 449 

CENTRO 58880-000 

BREJO DOS SANTOS 

LUIS CARLOS FEITOSA DE ANDRADE 

R NESTOR JOSE SARMENTO 36 

CENTRO 58800-100 

SOUSA 

LUCILENE GOMES DE OLIVEIRA 
R DR. SILVA MARIZ 88 

<•''" ~NTRO 58800-290 
. >USA 

MARIA GORETE FERNANDES 
R JANDUI SUASSUNA 20 

CENTRO 58870-000 

RIACHO DOS CAVALOS 

GIANINNI MARTINS PEREIRA CIRNE 
R DOM PEDRO I 93 

ESTACAO 58803-380 

SOUSA 

HERIANO AZEVEDO DE LUCENA 
R SIMAO AFONSO DE CARVALHO 14 

B. S.JOSE 58804-410 

SOUSA 

00025 

BR-230 KM 445 -POSTO ANDRE GADELHA 
GATO PRETO 58800-000 
SOUSA 

R JOAO BOSCO MARQUES DE SOUSA 01 - A 

GATO PRETO 58802-340 

SOUSA 

R SIFRONIO NAZARE S/N/UFCG 

CENTRO 

SOUSA 

58800-000 

Total Registros : 88 
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