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RESUMO 

ZANETTI, K.A. SPED: Sistema Publico de Escritura~ao Digital e a adequa~ao 
dos profissionais da area contabil tributaria. 0 presente estudo contemplou uma 
reflexao sobre a Evolugao da Tecnologia, Evolugao da Fiscalizagao Tributaria no 
Brasil e os impactos para o profissional da area contabil, e ainda conceitos sobre o 
Hist6rico da Fiscalizagao Digital, ECD - Escrituragao Contabil Digital, EFD -
Escrituragao Fiscal Digital, NF-e - Nota Fiscal Eletronica e NFS-e - Nota Fiscal 
Eletronica de Servigos do municipio de Curitiba, bern como demonstrou os fluxos de 
geragao respectivos. 0 objetivo foi identificar os desafios encontrados pelo 
profissional da area contabil com relagao a obrigatoriedade do projeto SPED. 
Metodologicamente a pesquisa classificou como uma pesquisa qualitativa, 
explorat6ria, descritiva e de cunho bibliografico e documental. Neste contexto, o foco 
central do trabalho foi destacar as vantagens e beneficios advindos do Projeto 
SPED, e principalmente a importancia da qualificagao deste profissional para a 
qualidade das informagoes e auxilio das tomadas de decisoes frente a essa nova 
era de inovagoes tecnol6gicas e avango da fiscalizagao. 

Palavras-chave: Fiscalizagao; Contabilidade Digital; SPED - Sistema Publico de 
Escrituragao Digital. 
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1 INTRODUCAO 

A tecnologia da informagao vern a cada dia transformando e surp.reendendo 

grande parte do universo contabil. Visando integrar dados dos contribuintes ao fisco, 

racionalizando e modernizando a administragao tributaria brasileira, reduzindo 

custos e facilitando o cumprimento e uniformizac;ao das obrigagoes tributarias entre 

diferentes estados surgiu o Projeto SPED. 

0 Projeto SPED - Sistema Publico de Escriturac;ao Digital - e uma das 

principais agoes do governo com relagao a adaptac;ao ao processo de globalizagao, 

estabelecendo urn novo tipo de relacionamento, baseado na transparencia mutua, 

com reflexos positivos para toda a sociedade e para as tres esferas governamentais: 

federal, estadual e municipal. 

0 SPED Contabil consiste na escrituragao digital dos livros Diario e Razao, e 

tambem balancetes contabeis, as quais serao entregues aos 6rgaos devidos apenas 

na forma digital, eliminando a utilizagao de papel. 

Da mesma maneira, 0 SPED Fiscal tern como premissa a entrega dos livros 

fiscais apenas em forma digital, sua autenticidade e efetuada pela Junta Comercial 

tambem em forma digital, eliminando a impressao dos mesmos e desburocratizando 

as obrigagoes acess6rias. 

0 projeto da Nota Fiscal Eletronica consiste na implantagao de urn modelo 

nacional de documento fiscal eletronico, que veio para substituir a sistematica atual 

do documento fiscal em papel, com validade jurfdica para todos os fins, 

proporcionando a redugao de custos e fortalecendo o controle e a fiscalizagao, 

aumentando a confiabilidade e diminuindo a sonegagao de impostos. 

lmportante observar que cada vez mais se depende da tecnologia, e 

consequentemente da qualidade do trabalho do ser humano para continuidade na 

melhoria dos neg6cios. 

Neste contexto, o presente trabalho tern como objetivo identificar os desafios 

que o Sistema Publico de Escrituragao Digital traz para o profissional da area 

contabil, abordando o projeto SPED e seus beneffcios. E desta forma, conscientizar 

a importancia de atualizagao e qualificac;ao desse profissional para melhor atender 

os contribuintes e empresas, bern como buscar inovagoes e adequagoes aos novos 

procedimentos, proporcionado uma melhor gestao e participac;ao. 
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1.1 PROBLEMA 

0 SPED foi implantado visando integrar os dados dos contribuintes aos 

fiscos mediante ao compartilhamento das informac;oes contabeis e fiscais, 

melhorando o controle tributario. Dessa forma o governo pode controlar melhor as 

empresas e principalmente evitar que haja sonegac;ao de impastos, ah~m de facilitar 

a uniformizac;ao das informac;oes prestadas a diferentes estados. Diante disso foi 

elaborada a seguinte questao: Quais os desafios encontrados pelo profissional 

da area contabil com relacao a obrigatoriedade do projeto SPED? 

1.2 OBJETIVOS 

0 presente projeto de pesquisa tern por objetivos: 

1.2.1 Objetivo geral 

ldentificar os desafios que o Sistema Publico de Escriturac;ao Digital traz 

para o profissional da area contabil. 

1.2.2 Objetivos especificos 

1) Relacionar conceitos sobre o projeto SPED; 

2) Demonstrar os passos de implantac;ao do SPED Contabil e Fiscal; 

3) ldentificar as necessidades operacionais de qualificac;ao profissional para 

implantac;ao do projeto SPED. 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

0 presente trabalho esta estruturado em quatro sec;oes. Na primeira sec;ao, 

foram explicitadas a introduc;ao, o problema, objetivo geral e objetivos especificos, e 
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tambem a estrutura do trabalho propriamente dita e a metodologia da pesquisa. Na 

segunda se9ao, foram descritos o referencial te6rico, onde primeiramente foram 

abordados os temas sobre a Evolu9ao da Tecnologia e da Fiscaliza9ao Tributaria no 

Brasil, dando continuidade com Hist6rico da Fiscaliza9ao Digital, e conceitos sobre 

SPED Contabil, SPED Fiscal, Nota Fiscal Eletronica, Nota Fiscal Eletronica de 

Servi9os do Municipio de Curitiba, e ainda conceitos sobre Controladoria como 

6rgao de Gestao Empresarial. 

Na seguinte se9ao foram descritos o estudo de caso e discussoes acerca 

dos resultados da pesquisa. E, por fim, no quarto capitulo apresentadas as 

considera96es finais baseadas no problema de pesquisa e seus objetivos. 

Metodologicamente, a presente pesquisa classifica-se em qualitativa, e para 

o levantamento de dados foram aplicados 09 (nove) questionarios aos profissionais 

da area contabil. 

Segundo Martins e The6philo (2007, p. 136): 

A pesquisa qualitativa tambem e conhecida como pesquisa naturalfstica, 
uma vez que para estudar urn fenomeno relative as ciencias humanas e 
sociais e necessaria que o pesquisador entre em cantata direto e 
prolongado com o ambiente no qual o fenomeno esta inserido. 

Magalhaes (2007, p. 26) considera: 

[ ... ] que ha uma relacao dinamica entre o mundo real e o sujeito, isto e, urn 
vinculo indissociavel entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que 
nao pode ser traduzido em numeros. A interpretayao dos fenomenos e a 
atribuiyao de significados sao basicas no processo de pesquisa qualitativa. 
Nao requer o usa de metodos e tecnicas estatisticas. 0 ambiente natural e 
a fonte direta para a coleta de dados e o pesquisador e o instrumento 
chave. E descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados 
indutivamente. 0 processo e o seu significado sao focos principais de 
abordagem. 

Por ainda ser urn assunto novo, essa pesquisa tern como fator limitador a 

falta de obras literarias relacionadas ao assunto sobre o projeto SPED sendo assim 

classificada como pesquisa de cunho explorat6ria. 

A pesquisa explorat6ria para Martins (1994, p. 28), "[ ... ] trata-se de 

abordagem adotada para a busca de maiores informa96es sobre determinado 

assunto. Possui urn planejamento flexivel, e e indicada quando se tern pouco 

conhecimento do assunto." 
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Sob a 6tica de Gil (2002, p. 41), a pesquisa explorat6ria: 

[ ... ] tern como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 
com vistas a torna-lo mais explfcito ou a constituir hip6teses. Pode-se dizer 
que estas pesquisas tern como objetivo principal o aprimoramento de ideias 
ou a descoberta de intuigoes. Seu planejamento e, portanto, bastante 
flexfvel, de modo que possibilite a consideragao dos mais variados aspectos 
relativo ao fato estudado. 

Os dados coletados dos questiom1rios foram observados, ordenados e 

analisados de forma descritiva. 

Martins (1994, p. 28) menciona que a pesquisa descritiva "[ ... ] tern como 

objetivo a descric;ao das caracteristicas de determinada populac;ao ou fenomeno, 

bern como o estabelecimento de relac;oes entre variaveis e fatos." 

Corroborando, Gil (2002, p. 42) diz que "[ ... ] Sao inumeros os estudos que 

podem ser classificados sob esse titulo e uma de suas caracteristicas mais 

significativas esta na utilizac;ao de tecnicas padronizadas de coleta de dados, tais 

como o questionario e a observac;ao sistematica." 

Utilizaram-se dados secundarios via levantamento bibliografico e 

documental, coletados em artigos de revistas, artigos e jornais publicados na 

internet, legislac;ao e sites especificos do projeto SPED. 

"A pesquisa bibliografica e desenvolvida com base em material ja elaborado, 

constituido principalmente de livros e artigos cientificos." (GIL, 2002, p. 44). 

Afirma Martins (1994, p. 28), que a pesquisa documental "[ ... ] tern por 

finalidade reunir, classificar e distribuir os documentos de todo o genero dos 

diferentes dominios da atividade humana." 

Conceituando Gil (2002, p. 45) afirma que: 

A pesquisa documental assemelha-se muito a pesquisa bibliografica. A 
diferenya essencial entre ambas esta na natureza das fontes. Enquanto a 
pesquisa bibliografica se utiliza fundamentalmente das contribuigoes dos 
diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale
se de materiais que nao recebem ainda urn tratamento analftico, ou que 
ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

0 referencial te6rico e o momenta de apresentar urn levantamento da 

literatura existente sabre o tema de pesquisa, tendo como base diversos autores que 

pesquisaram sabre o mesmo assunto. 

Nesta pesquisa, os temas abordados foram: 

2.1 EVOLU<;AO DA TECNOLOGIA 

A evoluc;ao da tecnologia surge de maneira surpreendente e tern sido motive 

de preocupac;ao constante ao profissional da area contabil, pais junto a esse cenario 

consequentemente vern a concom3ncia e as empresas necessitam rapidamente de 

respostas e de profissionais preparados com capacidade de aprender, inovar e 

agregar valor a organizac;ao, ou seja, o acesso a informac;ao e a comunicac;ao tern 

impulsionado a cada dia a qualificac;ao e a atualizac;ao desse profissional. 

Para Meira Neto, Abdon (2003, p. 13,14) apud Silva (2008, p. 1): 

0 profissional contabil esta passando por um momenta em que exige muita 
reflexao, pais com o avanc;o da tecnologia da informac;ao aliada ao grande 
desenvolvimento das telecomunicac;oes, muita coisa esta mudando dentro 
das organizac;oes, que lanc;am mao cada vez mais da tecnologia para 
auxiliar seus gestores nas tomadas de decisoes e na elaborac;ao de pianos 
estrategicos. 

Segundo Ritto e Silva (1998, p. 01) "ha urn mundo inteiramente novo 

envolvendo as organizac;oes. Houve mais mudanc;as nos ultimos cern anos, do que 

nos mil anos anteriores". E na contabilidade nao foi diferente, segundo os autores 

Paiva e Junior (2007, p. 01): 

Nos prim6rdios da Contabilidade, essa ciencia era realizada de forma 
manual, a base de papel, lapis e tinteiro. No processo evolutivo, e ate bern 
pouco tempo atras, a tecnologia utilizada pelo Contador para realizar seus 
trabalhos era quase exclusivamente constitufda pela maquina de escrever e 
a de calcular. Com esses artefatos, escriturava livros contabeis e fiscais, 
elaborava papeis de trabalho e preparava demonstrac;oes contabeis, 
despendendo um grande esforc;o para manter a organizac;ao e o controle 
dos registros patrimoniais. 
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Para Silva e Moura (2006, p. 04) "A Profissao Contabil tern procurado 

acompanhar as mudan9as e adaptar-se a nova realidade de mercado", e que a"[ ... ] 

Contabilidade enquanto ciemcia social aplicada nao poderia ficar alheia a tanta 

evolu9ao." 

Pasa (2001, p. 73), cita que "a internet, os documentos e dados digitais, 

gerenciamento de documentos eletrOnicos, entre outros, podem ser utilizados como 

exemplo dessa tecnologia que vern sendo utilizada pelas empresas". 

0 autor ainda completa que "a tecnologia da informa9ao vern gerando 

grande impacto sabre a contabilidade, especialmente na forma de disponibiliza9ao 

das informa9oes, que passaram a ser em fermatas de documentos eletrOnicos ou 

documentos digitais." (PASA, 2001, p. 74). 

Essas novas tecnologias irao modificar os processes contabeis e sua forma 

de recolherem e analisarem as informa96es, e ira impactar sabre tude e 

principalmente sabre a forma de fazer contabilidade nas empresas. 

2.2 EVOLUQAO DA FISCALIZAQAO TRJBUTARJA NO BRASIL 

A evolu9ao da fiscaliza9ao tributaria foi urn des grandes fatores aceleradores 

de mudan9as na realidade, que se pede denominar como urn conjunto de a9oes das 

autoridades fiscais brasileiras no sentindo de obter informa9oes sabre todas as 

opera96es empresariais em formate eletrOnico, ou seja, uma vigilancia em tempo 

real per parte do fisco. 

Em 2007, com a fusao da Receita Federal e da Receita Previdenciaria, 

originando a Receita Federal do Brasil, os fiscos, de uma maneira geral, 

aprimoraram os seus sistemas de fiscaliza9ao. A partir des seus pr6prios bancos de 

dados e tambem atraves do cruzamento de informa9oes permutadas com outras 

esferas do poder, ficou mais agil e eficiente o acesso aos dados de cada pessoa 

juridica, o que significa urn aumento substancial des resultados no combate a 
evasao fiscal. (DUARTE, 2008, p. 26). 

0 Institute Brasileiro de Planejamento Tributario (IBPT) publicou em estudo 

em 31 de julho de 2007, sabre a Vulnerabilidade Fiscal das empresas brasileiras, 

onde ficou clara a percep9ao do aprimoramento tecnol6gico do fisco. Segundo 

Monegatti (2007) apud Duarte (2008, p. 27): 
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Estamos diante de uma significativa transiyao na relacao fisco-contribuinte, 
situacao esta que teve sua origem ainda na decada de 1980, com a criacao 
do Programa Nacional de Desburocratizacao (PND), instituido pelo Decreto 
n° 83.740, de 1979. Desde entao, outras medidas legais foram adotadas 
pelo erario, sempre objetivando aprimorar a qualidade do atendimento ao 
publico mediante a integracao dos 6rgaos governamentais. 

Os autores supracitados afirmaram que "Buscou-se ainda a intensifica9ao, 

aprimoramento e otimiza9ao dos procedimentos de fiscaliza9ao, rotina esta 

relacionada a arrecada9ao tributaria como fito de inibi98o da sonega9ao." No anode 

1995, teve-se o inicio da utiliza9ao de relevantes rotinas fiscais em meio magnetico, 

dentre OS quais destaca-se 0 Convenio ICMS no 57 e a lnstrU980 Normativa no 68, 

ambas responsaveis pela ado9ao de arquivos magneticos como meio de 

informa9oes fiscais nas esferas estaduais e federal. (MONEGATTI (2007 apud 

DUARTE, 2008, p. 27). 

Outros exemplos de obriga9oes e inova96es que surgiram foram a lnstru9ao 

Normativa no 86, de 2001 da Secretaria da Receita Federal e a lnstru9ao Normativa 

no 100, de 2003, ambas alterando "[ ... ] as rotinas operacionais das empresas, 

exigindo, em regra, alguns investimentos tecnicos, profissionais e financeiros 

sendo que o nao-atendimento de tais obriga9oes expoe os contribuintes a 

penalidades significativas." (MONEGATTI, 2007 apud DUARTE, 2008, p. 27). 

E por fim, recentemente surgiu o projeto SPED, que segundo a Receita 

Federal do Brasil (2009a) "[ ... ] consiste na altera9ao sistematica atual do 

cumprimento das obriga9oes acess6rias transmitidas pelos contribuintes as 

administra9oes tributarias." Os livros e documentos contabeis e fiscais serao 

entregues por documentos eletronicos com certifica9ao digital, garantindo assim a 

sua autoria, integridade e validade juridica. 

De acordo com Monegatti (2007) apud Duarte (2008, p. 27) "[ ... ] devera 

modernizar os processos de escritura9ao contabil e de escritura9ao fiscal, 

integrando os municipios, Estados, Distrito Federal e Uniao e possibilitando a troca 

de informa9oes entre os fiscos. Ademais ainda permitira o cruzamento entre os 

dados contabeis e fiscais." 



18 

2.3 HISTORICO DA FISCALIZACAO DIGITAL 

Em 22 de janeiro de 2007, como parte do PAC (Programa de Acelera9ao do 

Crescimento) o Governo Federal publicou o Decreta n° 6.022, instituindo o Sistema 

Publico de Escritura9ao Digital, conhecido como SPED. 

Conforme o Conselho Federal de Contabilidade (2009): 

[ ... ] o Sped pode ser entendido como urn software que sera disponibilizado 
pela Receita Federal para todas as empresas a fim de que elas mantenham 
e enviem a este 6rgao informac;oes de natureza fiscal e contabil (a partir da 
escriturac;ao digital mantida nas empresas) e informac;oes previdenciarias, 
bern como os Livros Fiscais, Comerciais e Contabeis gerados a partir da 
escriturac;ao Ua registrados nos 6rgaos do Comercio), alem das 
Demonstrac;oes Contabeis. 

Segundo a apresenta9ao da Receita Federal do Brasil (2009b) o SPED: 

De modo geral, consiste na modernizac;ao da sistematica atual do 
cumprimento das obrigac;oes acess6rias, transmitidas pelos contribuintes as 
administrac;oes tributarias e aos 6rgaos fiscalizadores, utilizando-se da 
certificac;ao digital para fins de assinatura dos documentos eletr6nicos, 
garantindo assim a validade juridica dos mesmos apenas na sua forma 
digital. 

A Receita Federal informa ainda que: 

0 SPED, [ ... ], faz parte do Projeto de Modernizac;ao da Administrac;ao 
Tributaria e Aduaneira (PMATA) que consiste na implantac;ao de novos 
processes apoiados por sistemas de informac;ao integrados, tecnologia da 
informac;ao e infra-estrutura logistica adequados. (RECEIT A FEDERAL DO 
BRASIL, 2009c). 

Para o governo, o SPED visa a integra9ao e o compartilhamento de 

informa96es, urn sistema que foi desenvolvido pelo SERPRO - Servi9o Federal de 

Processamento de Dados, com o objetivo de racionalizar e modernizar a 

administra9ao tributaria brasileira, reduzindo custos e a burocracia, facilitando o 

cumprimento das obriga96es tributarias, ah§m de, fortalecer o controle e a 

fiscaliza9ao por meio de intercambio de informa96es entre as administra96es 

tributarias municipais, estaduais e federais. 

De acordo com Massambani (2009, p. 12): 
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0 Sped e urn instrumento que unifica as atividades de recep9ao, valida9ao, 
armazenamento e autentica9ao de livros e documentos que integram a 
escritura9ao comercial e fiscal dos empresarios e das sociedades 
empresarias, mediante fluxo unico, computadorizado, de informa96es - Os 
livros e documentos serao emitidos de forma eletronica. 

Podendo ser observado de acordo com a figura 1 a seguir: 

Figura 1 - Fluxo de gera~ao SPED. 
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Bisato e Linke (2008, p. 05) Corroboram que o SPED e urn grande avanc;o 

tecnol6gico que ira transformar a "[ ... ] contabilidade em papel para a contabilidade 

digital." 

Atualmente, o Sistema Publico de Escriturac;ao Digital e composto por tres 

subprojetos, que tern em comum a necessidade de utilizac;ao de documentos 

eletronicos: Escriturac;ao Contabil Digital - ECD, Escriturac;ao Fiscal Digital - EFD e 

a Nota Fiscal Eletronica - NF-e. 

0 site da Receita Federal do Brasil (2009c) apresenta urn breve hist6rico 

sabre a criac;ao do SPED: 
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Emenda constitucional n° 42, aprovada em 19 de dezembro de 2003, 
introduziu o lnciso XXII ao art. 37 da Constituicao Federal, que determina as 
administracoes tributarias da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municipios atuarem de forma integrada, inclusive com o compartilhamento 
de cadastros e de informacoes fiscais. 

Para atender o disposto Constitucional, foi realizado, em julho de 2004, em 

Salvador, o I ENAT - Encontro Nacional de Administradores Tributaries, reunindo o 

Secretario da Receita Federal, os Secretaries de Fazenda dos Estados e Distrito 

Federal, e o representante das Secretarias de Finan9as dos municipios das Capitais. 

0 Encontro teve como objetivo buscar solucoes conjuntas nas tres esferas 
de Governo que promovessem maior integracao administrativa, 
padronizacao e melhor qualidade das informacoes; racionalizacao de custos 
e da carga de trabalho operacional no atendimento; maior eficacia da 
fiscalizacao; maior possibilidade de realizacao de acoes fiscais coordenadas 
e integradas; maior possibilidade de intercambio de informacoes fiscais 
entre as diversas esferas governamentais; cruzamento de informacoes em 
larga escala com dados padronizados e uniformizacao de procedimentos. 

Em considera9ao a esses requisites, foram aprovados dois Protocolos de 

Coopera9ao Tecnica, urn objetivando a constru9ao de urn cadastro sincronizado que 

atendesse aos interesses das administra96es tributarias da Uniao, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municipios e, outro, de carater geral, que viabilizasse o 

desenvolvimento de metodos e instrumentos que atendessem aos interesses das 

respectivas Administra¢es Tributarias. 

Em agosto de 2005, no evento do II ENAT - Encontro Nacional de 
Administradores Tributaries, em Sao Paulo, o Secretario da Receita 
Federal, os Secretaries de Fazenda dos Estados e Distrito Federal, e os 
representantes das Secretarias de Financas dos municipios das Capitais, 
buscando dar efetividade aos trabalhos de intercambio entre os mesmos, 
assinaram os Protocolos de Cooperacao n° 02 e n° 03, com o objetivo de 
desenvolver e implantar o Sistema Publico de Escrituracao Digital e a Nota 
Fiscal Eletronica. 

2.3.1 Banco de Dados 

Banco de dados e urn sistema utilizado para armazenar dados e 

informa96es significativas para as organiza96es, segundo Date (2004, p. 06) urn 

banco de dados e "urn sistema computadorizado cuja finalidade geral e armazenar 
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informac;oes e permitir que os usuarios busquem e atualizem essas informac;oes 

quando as solicitar". 

Na visao de Korth apud Rezende (2004, p. 01) urn banco de dados "e uma 

colec;ao de dados inter-relacionados, representando informac;oes sobre urn dominio 

especifico", ou seja, sao informac;oes agrupadas que se relacionam e tratam de urn 

mesmo assunto. 

Ainda segundo o autor supracitado, as informac;oes no banco de dados 

devem estar organizadas de forma a facilitar a identificac;ao e manutenc;oes futuras. 

Os dados armazenados devem estar disponiveis para o usuario no momenta 

necessaria. 

Sanches (2005, p. 01) complementa que "o sistema de banco de dados 

precisa fornecer seguranc;a das informac;oes armazenadas, caso o sistema de 

problema, ou contra tentativas de acesso nao-autorizado". Para poder atender a 
nova demanda digital do governo eletronico, as organizac;oes deverao manter o seu 

banco de dados atualizados, e o que afirma Cleto (2008, p. 03), visto que, o banco 

de dados ira alimentar as informac;oes que serao repassadas ao fisco. 

2.3.2 Certificado Digital 

0 certificado digital, segundo Cleto (2002, p. 01) pode ser definido como 

uma "Cedula de ldentidade Virtual que garante a integridade e a validade juridica de 

documentos em formato eletronico e tambem a realizac;ao de transac;oes eletronicas 

seguras". Duarte (2008, p. 29-30) classifica o certificado digital, "como sendo urn 

passaporte que identifica o usuario no mundo virtual". 

A certificac;ao digital e considerada segura, traz consigo diversas 

tecnologias de criptografia, que garantem autenticac;ao, sigilo, integridade e 

irretratabilidade. Criptografia, segundo Duarte (2008, p. 45) significa "a arte de 

escrever em c6digos, de forma a esconder a informac;ao na forma de urn texto 

incompreensivel", ou seja, uma maneira de garantir maior seguranc;a. 

Duarte (2008, p. 30) afirma que uma vez que o usuario seja identificado 

digitalmente (atraves da certificac;ao digital) fica ele autorizado a utilizar os servic;os 

eletronicos disponiveis no sitio da Receita Federal. 
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Britto (2008, p. 02-03) complementa que "para a certificagao digital ter 

validade juridica, devera ser feita atraves de uma Autoridade Certificadora 

credenciada ao ICP-Brasil". A lnfra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP

Brasil), surgiu em 2001, com o objetivo de: 

Garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurfdica de documentos 
em forma eletronica, das aplicac;oes de suporte e das aplicac;oes 
habilitadas, que utilizem certificados digitais, bern como a realizac;ao de 
transac;oes eletronicas seguras, viabilizando o uso do documento eletronico 
(REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, 2008, p. 17). 

Segundo o sitio da Certisign o certificado digital foi criado "com o objetivo de 

combater a fraude e os crimes digitais, inclusive o pishing (roubo da identidade), os 

certificados garantem a identificagao do autor de uma transagao, mensagem, 

documento e asseguram que nenhuma informagao foi alterada", garantindo assim, a 

integridade das informagoes. 

2.3.3 Objetivos do SPED 

Os objetivos da implantagao do SPED, conforme disposto no sitio da Receita 

Federal do Brasil (2009d) sao: 

2.3.4 Premissas 

• Promover a integra~ao dos fiscos, mediante a padronizac;ao e 
compartilhamento das informac;oes contabeis e fiscais, respeitadas as 
restric;oes legais. 

• Racionalizar e uniformizar as obriga~oes acess6rias para os 
contribuintes, com o estabelecimento de transmissao (mica de 
distintas obrigac;oes acess6rias de diferentes 6rgaos fiscalizadores. 

• Tornar mais celere a identifica~ao de ilicitos tributarios, com a 
melhoria do controle dos processes, a rapidez no acesso as 
informac;oes e a fiscalizac;ao mais efetiva das operac;oes com o 
cruzamento de dados e auditoria eletronica. 

Conforme informagoes da Receita Federal do Brasil (2009e), as premissas 

do SPED sao: 
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• Propiciar melhor ambiente de neg6cios para as empresas no Pais; 
• Eliminar a concorrencia desleal com o aumento da competitividade 

entre as empresas; 
• 0 documento oficial e o documento eletr6nico com validade juridica 

para todos os fins; 
• Utilizar a Certificac;:ao Digital padrao ICP Brasil; 
• Promover o compartilhamento de informac;:oes; 
• Criar na legislac;:ao comercial e fiscal a figura juridica da Escriturac;:ao 

Digital e da Nota Fiscal Eletr6nica; 
• Manutenc;:ao da responsabilidade legal pela guarda dos arquivos 

eletr6nicos da Escriturac;:ao Digital pelo contribuinte; 
• Reduc;:ao de custos para o contribuinte; 
• Minima interferencia no ambiente do contribuinte; 
• Disponibilizar aplicativos para emissao e transmissao da Escriturac;:ao 

Digital e da NF-e para uso opcional pelo contribuinte. 

0 SPED busca proporcionar os seguintes beneficios para empresas, 

contribuintes e sociedade: 

• Reduc;:ao de custos com a dispensa de emissao e armazenamento de 
documentos em papel; 

• Eliminac;:ao do papel; 
• Reduc;:ao de custos com a racionalizac;:ao e simplificac;:ao das obrigac;:oes 

acess6rias; 
• Uniformizac;:ao das informac;:oes que o contribuinte presta as diversas 

unidades federadas; 
• Reduc;:ao do envolvimento involuntario em praticas fraudulentas; 
• Reduc;:ao do tempo despendido com a presenc;:a de auditores fiscais nas 

instalac;:oes do contribuinte; 
• Simplificac;:ao e agilizac;:ao dos procedimentos sujeitos ao controle da 

administrac;:ao tributaria (comercio exterior, regimes especiais e transite 
entre unidades da federac;:ao); 

• Fortalecimento do controle e da fiscalizac;:ao por meio de intercambio de 
informac;:oes entre as administrac;:oes tributarias; 

• Rapidez no acesso as informac;:oes; 
• Aumento da produtividade do auditor atraves da eliminac;:ao dos passos 

para coleta dos arquivos; 
• Possibilidade de troca de informac;:oes entre os pr6prios contribuintes a 

partir de urn leiaute padrao; 
• Reduc;:ao de custos administrativos; 
• Melhoria da qualidade da informac;:ao; 
• Possibilidade de cruzamento entre os dados contabeis e os fiscais; 
• Disponibilidade de c6pias autenticas e validas da escriturac;:ao para usos 

distintos e concomitantes; 
• Reduc;:ao do Gusto Brasil; 
• Aperfeic;:oamento do combate a sonegac;:ao; 
• Preservac;:ao do meio ambiente pela reduc;:ao do consumo de papel. 

(RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2009f). 
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Os beneficios poderao ser sentidos mais claramente por algumas classes e 

resumem-se em: 

Para os 6rgaos arrecadadores, com a simplificac;ao dos processes, aumento 
da base contributiva e ampliac;ao da confianc;a no sistema. Para as 
empresas, com uma competic;ao mais justa quando todos participarem do 
sistema econOmico nas mesmas condic;oes. E para a sociedade, a 
depender de decisao politica, com a reduc;ao da carga tributaria (ALMEIDA, 
2008, p. 02). 

Ainda segundo o autor, "as pessoas envolvidas nestes processes serao 

diretamente impactadas", isso fara com que as empresas tenham que investir na 

capacitac;ao desses profissionais, para que todos tenham urn perfeito entendimento 

com relac;ao ao SPED, ou seja, serao necessaries alguns investimentos por parte 

das organizac;oes para que seja possivel a utilizac;ao desses beneficios. 

2.4 SPED CONTABIL- ECD 

Pode-se definir o SPED Contabil, conforme informa o sitio da Receita 

Federal do Brasil (2009g), "como a substituic;ao dos livros da escriturac;ao mercantil 

pelos seus equivalentes digitais." 

Este arquivo pode tambem ser chamado de ECD - Escriturac;ao Contabil 

Digital, ou ainda Livro Diario Digital. 

A Revista Brasileira de Contabilidade (2008, p. 07) menciona que "o SPED 

contabil e urn projeto desenvolvido por meio de urn trabalho conjunto nacional das 

autoridades tributarias com instituic;oes contabeis e empresas-piloto", buscando 

integrar os dados dos contribuintes aos fiscos municipais, estaduais e federais, 

atraves de compartilhamento das informac;oes contabeis e fiscais. 

Ainda segundo a Revista Brasileira de Contabilidade, "a ECD representa urn 

grande avanc;o na informatizac;ao da relac;ao Fisco-Contribuinte", pois esta 

modernizando a maneira de entregar as obrigac;oes acess6rias, que passam a ser 

transmitidas aos 6rgaos fiscalizadores via certificado digital. 
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2.4.1 Aplicac;ao e abrangencia 

Estabeleceram para fins fiscais e previdenciarios a obrigatoriedade do SPED 

pelo art. 3° da lnstruc;ao Normativa n° 787/07: 

I - em rela9ao aos fatos contabeis ocorridos a partir de 1° de janeiro de 
2008, as sociedades empresarias sujeitas a acompanhamento economico
tributario diferenciado, nos termos da Portaria RFB n° 11.211, de 7 de 
novembro de 2007, e sujeitas a tributa9ao do lmposto de Renda com base 
no Lucro Real; .(Reda9ao dada pela lnstru9ao Normativa RFB n° 926, de 11 
de mar9o de 2009). 
II - em rela9ao aos fatos contabeis ocorridos a partir de 1 o de janeiro de 
2009, as demais sociedades empresarias sujeitas a tributa9ao do lmposto 
de Renda com base no Lucro Real. (Reda9ao dada pela lnstru~o 
Normativa RFB n° 926, de 11 de mar90 de 2009). (RECEIT A FEDERAL DO 
BRASIL, 2009i). 

Massambani (2009, p. 13) afirma que: 

De acordo com a Portaria RFB no 11.211/07, que trata do Acompanhamento 
Economico-Tributario Diferenciado de Pessoas Juridicas, a RFB efetuara o 
acompanhamento diferenciado, que devera verificar, periodicamente, os 
niveis de arrecada9ao de tributos em fun9ao do potencial economico
tributario das pessoas juridicas, bern assim das variaveis macroeconomicas 
de influencia. 

A autora ainda complementa que: 

0 acompanhamento diferenciado sera efetuado por intermedio do 
monitoramento da arrecada9ao e do tratamento das informa9oes 
relacionadas como credito tributario, utilizando-se os dados disponiveis nos 
sistemas informatizados da RFB e as informa9oes coletadas junto a fontes 
extern as. 

2.4.2 Livros abrangidos pela Escriturac;ao Contabil Digital - ECD 

Segundo informac;oes da Receita Federal do Brasil (2009j), estao incluidos 

todos os livros da escriturac;ao contabil, em suas diversas formas. 0 diario e o razao 

sao, para o Sped Contabil, urn livro digital unico. Cabe ao PVA- Programa Validador 

e Assinador mostra-los no formate escolhido pelo usuario. Sao previstas as 

seguintes formas de escriturac;ao: 

• G - Diario Geral; 
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• R - Diario com Escriturac;ao Resumida (vinculado a livro auxiliar); 

• A - Diario Auxiliar; 

• Z - Razao Auxiliar; 

• B - Livro de Balancetes Diarios e Balanc;os. 

Conforme o site supracitado, "as formas de escriturac;ao decorrem de 

disposic;Qes do C6digo Civil": 

Art. 1. 180. Alem dos demais livros exigidos por lei, e indispensavel o Diario, 
que pode ser substitufdo por fichas no caso de escrituracao mecanizada ou 
eletrOnica. 
Art. 1. 183. A escrituracao sera feita em idioma e moeda corrente nacionais 
e em forma contabil, por ordem cronol6gica de dia, mes e ano, sem 
intervalos em branco, nem entrelinhas, borroes, rasuras, emendas ou 
transportes para as margens. 
Assim, todas as empresas devem utilizar o livro Diario contemplando todos 
os fatos contabeis. Este livro e classificado, no Sped, como G- Livro Diario 
(completo, sem escritura~ao auxiliar). E o livro Diario que independe de 
qualquer outro. Ele nao pode coexistir, em relacao a urn mesmo perfodo, 
com quaisquer dos outros livros (R, A, Z ou B). 
0 C6digo Civil traz, tambem, duas as excecoes. A primeira delas diz 
respeito a utilizacao de lancamentos, no Diario, por totais: 
Art. 1. 184. No Diario serao lancadas, com individuacao, clareza e 
caracterizacao do documento respective, dia a dia, por escrita direta ou 
reproducao, todas as operacoes relativas ao exercfcio da empresa. 
§ 1Q. Admite-se a escrituracao resumida do Diario, com totais que nao 
excedam o perfodo de trinta dias, relativamente a contas cujas operacoes 
sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde 
que utilizados livros auxiliares regularmente autenticados, para registro 
individualizado, e conservados os documentos que permitam a sua perfeita 
verificacao. 

Dessa forma, mais tres tipos de livros sao considerados: 

• R- Livro Diario com Escritura~ao Resumida (com escrituracao auxiliar) 
E o livro Diario que contem escrituracao resumida, nos termos do § 1° do 
art. 1. 184 acima transcrito. Ele obriga a existencia de livros auxiliares (A ou 
Z) e nao pode coexistir, em relacao a urn mesmo perfodo, com os livros G e 
B. 

• A - Livro Diario Auxiliar ao Diario com Escrituracao Resumida 
E o livro auxiliar previsto no nos termos do § 1° do art. 1.184 acima 
mencionado, contendo os lancamentos individualizados das operacoes 
lancadas no Diario com Escrituracao Resumida 

• Z - Razao Auxiliar (Livro Contabil Auxiliar conforme leiaute definido pelo 
titular da escrituracao) 
0 art. 1.183 determina que a escrituracao sera feita em forma contabil. As 
formas contabeis sao: razao e diario. Este e urn livro auxiliar a ser utilizado 
quando o leiaute do livro Diario Auxiliar nao se mostrar adequado. E uma 
"tabela" onde o titular da escrituracao define cada col una e seu conteudo. 
0 Art. 1.185 dispoe: "0 empresario ou sociedade empresaria que adotar o 
sistema de fichas de lancamentos podera substituir o livro Diario pelo livro 
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Balancetes Diarios e Balan~os, observadas as mesmas formalidades 
extrrnsecas exigidas para aquele." Tem-se, assim, a segunda excecao: 

• B - Livro Balancetes Diarios e Balan~os 
Somente o Banco Central regulamentou a utilizacao deste livro e, 
praticamente, s6 e encontrado em instituicoes financeiras. A legislacao nao 
obsta a utilizacao concomitante do livro "Balancetes Diarios e Balances" e 
de livros auxiliares. 
Existe controversia sobre a obrigatoriedade de autenticacao, pelas 
empresas nao regulamentadas pelo Banco Central, das fichas de 
lancamento ja que o C6digo Civil determina: 
Art. 1.181. Salvo disposicao especial de lei, os livros obrigat6rios e, se foro 
caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no 
Registro Publico de Empresas Mercantis. 

2.4.3 Prazos para apresentac;ao dos livros digitais 

0 prazo para apresentac;ao dos livros digitais foi fixado pelo art. 5° da 

lnstruc;ao Normativa n° 787/07: 

Art. 5° A ECD sera transmitida anualmente ao Sped ate o ultimo dia util do 
mes de junho do ano seguinte ao ano-calendario a que se refira a 
escrituracao. 
§ 1° Nos casos de extincao, cisao parcial, cisao total, fusao ou incorporacao, 
a ECD devera ser entregue pelas pessoas jurldicas extintas, cindidas, 
fusionadas, incorporadas e incorporadoras ate 0 ultimo dia util do mes 
subsequente ao do evento. 
§ 2° 0 servico de recepcao da ECD sera encerrado as 20 horas - horario de 
Brasilia da data final fixada para a entrega. 
§ 3° Excepcionalmente, em relacao aos fatos contabeis ocorridos entre 1 o 

de janeiro de 2008 e 31 de maio de 2009, o prazo de que trata o § 1° sera 
ate o ultimo dia util do mes de junho de 2009. (Redacao dada pela lnstrucao 
Normativa RFB n° 926, de 11 de marco de 2009). (RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL, 2009i). 

Uma vez autenticada, a ECD nao poderc~ ser retificada. E possivel que as 

organizac;oes identifiquem quais os 6rgaos fiscalizadores acessaram sua ECD, 

atraves do CAC - Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, no sitio da Receita 

Federal, utilizando o certificado digital da empresa. (RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL, 2009k). 

Conforme disposto na IN da RFB no 787, e importante que as empresas 

respeitem os prazos determinados para a entrega da ECD, pois o atraso na 

apresentac;ao das informac;oes implicara em multa no valor R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) por mes-calendario ou frac;ao. (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2009i). 
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2.4.4 Operacionalidade 

Segundo apostila CRC- PR de Educac;ao Continuada SPED (2009, p. 16), a 

partir do sistema de contabilidade, as empresas geram urn arquivo digital (ECD) no 

formato especificado a lnstruc;ao Normativa RFB n° 787/07. "Este arquivo e 
submetido ao Programa Validador e Assinador- PVA fornecido pelo Sped." 

Este fluxo pode ser observado conforme as figuras 2 e 3 a seguir: 

Figura 2 - Fluxo de gera~ao, valida~ao e entrega. 

lftsWac6• C.ft\ribui• 
Fonte: Projeto SPED Votorantim (2009). 

Figura 3 - Fluxo d~ acesso a ECD. 

Fonte: Projeto SPED Votorantim (2009). 
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2.5 SPED FISCAL- EFD 

0 SPED Fiscal foi regulamentado atraves do convenio ICMS 143 de 15 de 

dezembro de 2006, o qual instituiu a Escriturac;ao Fiscal Digital - EFD (MINISTERIO 

DA FAZENDA, 2009a). A EFD trata-se da escriturac;ao digital de documentos fiscais, 

e e definida da seguinte maneira: 

2.5.1 Objetivos 

[ ... ] EFD e um arquivo digital, que se constitui de um con junto de 
escriturac;oes de documentos fiscais e de outras informac;oes de interesse 
dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, bern como de registros de apurac;ao de impastos referentes as 
operac;oes e prestac;oes praticadas pelo contribuinte. 
Este arquivo devera ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao 
ambiente Sped. {RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 20091). 

Conforme disposto na apostila CRC - PR de Educac;ao Continuada SPED 

(2009, p. 11 ): 

A Escriturac;ao Fiscal Digital - EFD e a parte integrante do projeto SPED a 
que se refere o Decreto n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, que busca 
promover a integrac;ao dos fiscos federal, estaduais, Distrito Federal e, 
futuramente, municipais, e dos 6rgaos de Controle mediante a 
padronizac;ao, racionalizac;ao e compartilhamento das informac;oes fiscais 
digitais, bern como integrar todo o processo relativo a escriturac;ao fiscal, 
com a substituic;ao do atual documentario em meio ffsico (papel) por 
documento eletronico com validade jurfdica para todos os fins. 

A apostila mencionada ainda que: 

Para ser possfvel alcanc;ar os objetivos propostos, ocorreu a uniao de 
esforc;os de representantes, nao s6 dos Orgaos de Controle e de 
Fiscalizac;ao Tributaria, mas tambem de representantes da iniciativa privada 
de diversos segmentos da vida economica do Pais que atuaram de forma 
decisiva, como parceiros na elaborac;ao das especificac;oes do projeto. 

Bisato e Linke (2008, p. 11 ), afirmam que o SPED nada rna is e que a 

simplificac;ao da entrega de obrigac;oes acess6rias e a eliminac;ao do papel, fazendo 

com que a apresentac;ao dos livros fiscais seja apenas em forma digital, para 

posterior autenticac;ao na Junta Comercial, buscando alcanc;ar urn dos seus 

principais objetivos que e desburocratizac;ao de procedimentos legais. 



30 

Alem dos objetivos da EFD mencionados anteriormente, outro objetivo do 

fisco e o de melhorar a eficacia na fiscalizac;ao dos contribuintes, pois o sistema 

permitira uma analise tributaria sem a presenc;a do fiscal nas empresas. 

2.5.2 Livros fiscais abrangidos 

Conforme a Clausula setima do Convemio ICMS 143/06, os livros que 

passarao a ter sua apresentac;ao em forma digital sao os seguintes (MINISTERIO 

DA FAZENDA, 2009a): 

I - Registro de Entradas; 

II - Registro de Saidas; 

Ill- Registro de lnventario; 

IV- Registro de Apurac;ao do IPI; 

V- Registro de Apurac;ao do ICMS. 

2.5.3 Guarda das informac;oes 
\ 

De acordo com Clausula sexta do Convemio ICMS 143/06: 

0 contribuinte devera manter o arquivo digital da EFD, bern como os 
documentos fiscais que deram origem a escriturayao, na forma e prazos 
estabelecidos para a guarda de documentos fiscais na legislayao tributaria, 
observados os requisites de autenticidade e seguranya nela previstos. 
(MINISTERIO DA FAZENDA, 2009a}. 

Conforme o Convemio ICMS 143/06, em sua clausula terceira, "A EFD e de 

uso obrigat6rio para os contribuintes do ICMS ou IPI", porem, o Protocolo ICMS 77 

de 18 de dezembro 2008, estabeleceu que somente as empresas relacionadas no 

referido Protocolo estarao obrigados a apresentar a EFD, a partir de 1° de janeiro 

2009, ficando as demais dispensadas de tal apresentac;ao. (MINISTERIO DA 

FAZENDA, 2009a). 



31 

2.5.4 Periodicidade das informac;oes 

0 sitio da Receita Federal do Brasil (2009m), afirma que "Os arquivos da 

EFD tern periodicidade mensal e devem apresentar informac;oes relativas a urn mes 

civil ou frac;ao, ainda que as apurac;oes dos impostos (ICMS e IPI) sejam efetuadas 

em periodos inferiores a urn mes, segundo a legislac;ao de cada imposto." Como por 

exemplo, urn contribuinte do IPI com apurac;ao decendial e mensal ira apresentar 

uma EFD para todo o periodo mensal. 

Os prazos para apresentac;ao da EFD serao estabelecidos pelas respectivas 

Secretarias de Fazenda de cada estado. Ressalta-se que, via de regra, o prazo de 

entrega do arquivo digital devera ocorrer ate o quinto dia do mes subsequente ao 

encerramento do mes de apurac;ao, conforme determina a clausula decima segunda 

do Ajuste SINIEF n° 02/2009. (MINISTERIO DA FAZENDA, 2009b). 

2.5.5 Operacionalidade 

De maneira bern simplificada o fluxo de gerac;ao acontece da seguinte 

maneira: 

A partir de sua base de dados, a empresa devera gerar urn arquivo digital 
de acordo com leiaute estabelecido em Ato COTEPE, informando todos os 
documentos fiscais e outras informa9oes de interesse dos fiscos federal e 
estadual, referentes ao perfodo de apura9ao dos impostos ICMS e IPI. Este 
arquivo devera ser submetido a importa9ao e valida9ao pelo Programa 
Validador e Assinador (PVA) fornecido pelo Sped. 
Ap6s a importa9ao, o arquivo podera ser visualizado pelo proprio Programa 
Validador, com possibilidades de pesquisas de registros ou relat6rios do 
sistema. (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2009n). 

Outras funcionalidades em relac;ao ao programa Validador e Assinador 

citadas no sitio do SPED sao: "digitac;ao, alterac;ao, assinatura digital da EFD, 

transmissao do arquivo, exclusao de arquivos, gerac;ao de c6pia de seguranc;a e sua 

restaurac;ao." 

Esse fluxo pode ser observado conforme a figura 4 a seguir: 
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Figura 4 - Fluxo do SPED Fiscal. 

Contrlbulote 

Fonte: Projeto SPED Votorantim (2009). 

2.6 NOTA FISCAL ELETRONICA- NF-E 

Segundo dados do Portal Nacional da Nota Fiscal Eletronica (2009a): 

0 Projeto Nota Fiscal Eletronica (NF-e) foi desenvolvido, de forma 
integrada, pelas Secretarias de Fazenda dos Estados e Receita Federal do 
Brasil, a partir da assinatura do Protocolo ENAT 03/2005, de 27/08/2005, 
que atribui ao Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores 
Tributaries Estaduais (ENCAT) a coordenac;ao e a responsabilidade pelo 
desenvolvimento e implantac;ao do Projeto NF-e. 

A Nota Fiscal Eletronica - NF-e (anexo 2), num momenta inicial sera 

implantada para os modelos 1 e 1A, ou seja, operac;oes entre pessoas juridicas, tais 

como: Operac;oes de lmportac;ao, Exportac;ao, Operac;oes lnterestaduais e 

Operac;oes de Simples Remessa. 

Podendo ser conceituada como: 

[ ... ] um documento de existemcia apenas digital, emitido e armazenado 
eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma 
operac;ao de circulac;ao de mercadorias ou uma prestac;ao de servic;os, 
ocorrida entre as partes. Sua validade jurldica e garantida pela assinatura 
digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepc;ao, 
pelo Fisco, do documento eletronico, antes da ocorrencia do fato gerador. 
(PORTAL NACIONAL DA NOTA FISCAL ELETRONICA, 2009a). 



33 

Cleto (2006, p. 01), afirma que: 

As empresas deixarao de utilizar o jurassico talonario de notas fiscais e 
suas capias para migrar e fazer o registro das operar;:oes atraves do 
processamento eletronico e on-line dos dados. lsso significa que as 
empresas vao literalmente invadir os portais das autoridades tributarias 
municipais, estaduais e federais e terao suas operar;:oes homologadas em 
tempo real. 

Corroborando, Muller, Pilar e Kido (2009, p. 19) dizem que "A NF-e e uma 

forma eficaz e quase perfeita para aperfeic;oar os controles fiscais, combater a 

sonegac;ao e, por conseguinte, prover o aumento da arrecadac;ao de tributos." 

2.6.1 Objetivos 

(2009b): 

Conforme informac;oes do sitio Portal Nacional da Nota Fiscal Eletronica 

0 Projeto NF-e tern como objetivo a implantar;:ao de urn modelo nacional de 
documento fiscal eletronico que venha substituir a sistematica atual de 
emissao do documento fiscal em papel, com validade juridica garantida pela 
assinatura digital do remetente, simplificando as obrigar;:oes acess6rias dos 
contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo 
real das operar;:oes comerciais pelo Fisco. 

"0 Projeto NF-e se justifica pela necessidade de reduc;ao da burocracia e 

pela exigencia de modernizac;ao das administrac;oes tributarias." (MOLLER, PILAR e 

KIDO, 2009, p. 24). 

2.6.2 Beneficios 

Segundo o Portal Nacional da Nota Fiscal Eletronica (2009c), "0 Projeto 

NF-e instituira mudanc;as significativas no processo de emissao e gestao das 

informac;oes fiscais, trazendo grandes beneficios para os contribuintes e as 

administrac;oes tributarias, conforme descrito a seguir:" 

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

• Reduc;ao de custos de impressao; 
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• Redu~ao de custos de aquisi~ao de papel; 

• Redu~ao de custos de envio do documento fiscal; 

• Redu~ao de custos de armazenagem de documentos fiscais; 

• Simplifica~ao de obriga~oes acess6rias, como dispensa de AI OF; 

• Redu~ao de tempo de parada de caminhoes em Postos Fiscais de 

Fronteira; 

• Incentive a uso de relacionamentos eletronicos com clientes (828); 

2. 8eneficios para o Contribuinte Comprador (Receptor da NF-e) 

• Elimina~ao de digita~ao de notas fiscais na recep~ao de 

mercadorias; 

• Planejamento de logistica de entrega pela recep~ao antecipada da 

informa~ao da NF-e; 

• Redu~ao de erros de escritura~ao devido a erros de digita~ao de 

notas fiscais; 

• Incentive ao uso de relacionamentos eletronicos com fornecedores 

(828); 

3. 8eneficios para a Sociedade 

• Redu~ao do consumo de papel, com impacto positivo no meio 

ambiente; 

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

• Padroniza~ao dos relacionamentos eletronicos entre empresas; 

• Surgimento de oportunidades de neg6cios e empregos na 

presta~ao de servi~os ligados a Nota Fiscal Eletronica. 

4. 8eneficios para as Administra~oes Tributarias 

• Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal; 

• Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando urn melhor 

intercambio e compartilhamento de informa~oes entre os fiscos; 

• Reduc;ao de custos no processo de controle das notas fiscais 

capturadas pela fiscaliza~ao de mercadorias em transito; 

• Diminuic;ao da sonega~ao e aumento da arrecada~o; 
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• Suporte aos projetos de escriturac;ao eletronica contabil e fiscal da 

Secretaria da RFB (Sistema Publico de Escriturac;ao Digital -

SPED). 

2.6.3 Operacionalidade 

Segundo apostila CRC - PR de Educac;ao Continuada SPED (2009, p. 44) 

as etapas do processo de emissao da NF-e sao as seguintes: 

Etapa 1 - Habilitac;ao do contribuinte como emissor de NF-e; 

Etapa 2- Emissao e Transmissao da NF-e; 

Etapa 3 - Consulta da NF-e; 

Etapa 4 - Envio da NF-e a Receita Federal e a Secretaria de Fazenda do 

destino; 

Etapa 5 - Confirmac;ao de Recebimento da NF-e pelo destinatario. 

0 sistema de informac;ao do contribuinte gera urn arquivo XML da NF-e, 

esse arquivo vai ter uma chave unica de identificac;ao dessa NF-e para depois se 

efetuar o acesso do documento para consulta etc.; essa nota e assinada, com o 

certificado da ICP Brasil e a partir dai se pode imprimir o que a gente esta chamando 

de DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica), esse DANFE (anexo 3), 

apesar de impressa, nao tern autorizac;ao para circulac;ao, ele precisa da segunda 

parte, que seria a transmissao dessa NF-e para a SEFAZ de origem, onde sao 

realizadas avaliac;oes minimas e se devolve urn recibo de entrega, a partir dai a nota 

tern autorizac;ao para circular, no momenta em que ela e autorizada 

automaticamente e enviada para a Receita Federal, para a base do SPED, e para a 

SEFAZ de destino, e se foro caso para a SUFRAMA. (OVALLE LEAO, 2009, P. 14). 

Esse fluxo pode ser observado conforme a figura 5 a seguir: 
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Figura 5 - Emissao e transmissao da NF-e. 

·Comprador 
~"'"',_--

En via 

NFE 

Trins~to ll.•• 1~.n .r~'.zJ:~fll~. __ ,lllll!!;lf.:''••• · E + Autorizavao Uso) 

Devolve 

Autorlza~ao 

l de Uso NF.e 

Recep9ioOK 

Valida~ao 

Secretarla :Fazenda 

Fonte: Projeto Conceitual da Nota Fiscal Eletr6nica (SRF, 2009). 

Flscalizayao 

2.7 NOTA FISCAL ELETONICA DE SERVI<;OS DO MUNICiPIO DE CURITIBA 

Conforme disposto na Lei Complementar no 73 de 1 0 de dezembro de 2009, 

fica instituida a NFS-e (Nota Fiscal de Servi9os Eletronica) para o municipio de 

Curitiba. Estando obrigados os prestadores de servi9os cuja receita bruta anual de 

servi9os do exercicio anterior seja igual ou superior a R$ 240.000,00 (duzentos e 

quarenta mil reais). 

A obrigatoriedade de emissao da NFS-e nao cessa caso o prestador venha 

auferir, em determinado exercicio, receita bruta de servi9os inferior ao limite 

estabelecido. Porem, ficam proibidos de emitir Nota Fiscal de Servi9os Eletronica 

alguns contribuintes, como por exemplo: os profissionais autonomos; as empresas 

de transporte coletivo de passageiros (URBS); estabelecimentos bancarios oficiais e 

privados; caixas economicas, e outros. 
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2.7.1 Geragao de credito 

Os tomadores de servigos poderao utilizar como credito para fins de 

abatimento do IPTU, as parcelas efetivamente recolhidas de lmposto Sobre 

Servigos - ISS, relativo as NFS-e passiveis de geragao de credito, ou seja, OS 

servigos executados cujo ISS seja devido ao municipio de Curitiba. 

Conforme o Art.1 0 § 3° da Lei Complementar no 73/2009 "Os tom adores de 

servigos farao jus ao credito [ ... ] nos seguintes percentuais, aplicados sobre o valor 

do ISS recolhido:" 

1- 15% (quinze por cento) para as pessoas fisicas; 

II- 5% (cinco por cento) para as pessoas juridicas; 

Ill - 5% (cinco por cento) para os condominios edilicios residenciais ou 

comerciais localizados no Municipio de Curitiba; 

E no caso de prestadores de servigos enquadrados como microempresas e 

empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, e que recolham ISS, 

sera considerado, para efeitos de credito do referido imposto, o equivalente a 0,2% 

do valor base de calculo, condicionado ao efetivo recolhimento em conformidade 

com a citada lei. 

2.7.2 Utilizagao de credito 

0 credito referente ao ISS podera ser utilizado exclusivamente para o 

abatimento de ate 30% (trinta por cento) do valor do lmposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana - IPTU a pagar, referente a im6veis indicados pelo 

tomador, na conformidade do que dispuser o regulamento. Sendo estes creditos 

totalizados em 31 de outubro de cada exercicio para o abatimento do IPTU dos 

exercicios subsequentes e de im6vel que nao possua debito em atraso. 

0 art. 11 § 2 da Lei Complementar no 73/2009 menciona que "Os creditos a 

que fazem jus as pessoas juridicas poderao ser utilizados para urn unico im6vel de 

sua propriedade ou, na falta deste, para o im6vel onde comprovadamente estiver 

estabelecida." 
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E ainda, no mesmo artigo § 3 fica disposto que "A validade dos cn3ditos [ ... ] 

sera de 2 (dois) anos contados do 1 o (primeiro) dia do exercicio seguinte ao ano da 

emissao das respectivas NFS-e." 

2.8 CONTROLADORIA: ORGAO DE GESTAO EMPRESARIAL 

Diversos autores destacam que a controladoria pode ser vista sob dois 

enfoques: 

a) Como 6rgao administrativo, com missao, func;oes e principios norteados 

e definidos no modelo de gestao; 

b) Como uma area ao conhecimento humano, com fundamentos, conceitos 

e metodos oriundos de outras ciemcias. 

Para Oliveira, Perez Jr. e Silva (2002, p. 13), controladoria e: 

[ ... ] departamento responsavel pelo projeto, elaborayao, implementayao e 
manutenyao do sistema integrado de informayoes operacionais, financeiras 
e contabeis de determinada entidade, com ou sem finalidades lucrativas, 
sendo considerada por muitos autores como o atual estagio evolutivo de 
Contabilidade. 

Os autores supracitados destacam ainda que "[ ... ] uma eficiente e eficaz 

Controladoria deve estar capacitada a": 

• Organizar e reportar dados e informayoes relevantes para os tomadores 
de decisoes; 

• Manter permanente monitoramento sabre os controles das diversas 
atividades e do desempenho de outros departamentos; 

• Exercer uma forya ou influ€mcia capaz de influir nas decisoes dos 
gestores da entidade. 

Segundo Figueiredo e Caggiano (1997, p. 27) a "Controladoria tern por 

finalidade garantir informac;oes adequadas ao processo decis6rio, colaborando com 

os gestores na busca da eficacia gerencial". 

De acordo com Mosimann e Fisch (1999, p. 89): 

A Controladoria, assim como todas as areas de responsabilidade de uma 
empresa, deve esforyar-se para garantir o cumprimento da missao e a 
continuidade da organizayao. Seu papel fundamental nesse sentido 
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consiste em coordenar os esfor9os para conseguir urn resultado global 
sinergico, isto e, superior a soma dos resultados de cada area. 

Os principais usuaries da controladoria conforme Lunkes e Schnorrenberger 

(2009, p. 21) apud Matucheski (2009, p. 8), podem ser divididos em dois grandes 

grupos, conforme demonstra a figura 6 a seguir: 

Figura 6 - Usuarios internos e externos da controladoria. 
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Fonte: Lunkes e Schnorrebenger (2009, p. 21 ). 

2.8.1 Fun96es da Controladoria 

Usuarios Externos 

Acionistas e investidores 

. ·~...... . ... -~ 

Sociedade em geral , 
~~~~~~ ""~ _,.e-.: 

As fun96es da Controladoria podem ser resumidas como: 

• lnformacao: compreende os sistemas contabil-financeiro-gerenciais; 
• Motivacao: refere-se aos efeitos dos sistemas de controle sabre o 

comportamento; 
• Coordenacao: visa centralizar informa96es com vista na aceita9ao de 

pianos. 0 controller toma conhecimento de eventuais inconsistencias 
dentro da empresa e assessora a dire9ao, sugerindo solu96es; 

• Avaliacao: interpreta fates, informa96es e relat6rios, avaliando os 
resultados por area de responsabilidade, por processes, por atividades, 
etc.; 

• Planejamento: assessora a dire9ao da empresa na determina9ao e 
mensura9ao dos pianos e objetivos; 
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• Acompanhamento: verifica e controla a evoluc;ao e o desempenho dos 
pianos trac;ados a fim de corrigir falhas ou de revisar tais pianos. 
(KANITZ, 1977 apud OLIVEIRA, PEREZ JR. e SILVA, 2002 p. 17). 

Segundo Oliveira (1998, p. 21) "As fun96es e atividades da controladoria 

variam muito de entidade para entidade, dependendo de diversos fatores, tais 

como": 

• Porte das empresas; 

• Diversifica9ao de suas atividades; 

• Centraliza9ao ou descentraliza9ao da administra9ao; 

• Quantidade de fabricas e filiais etc. 

Sob a 6tica do mesmo autor "[ ... ] a controladoria normalmente compreende 

quatro principais areas: contabilidade financeira, contabilidade gerencial, custos de 

produ9ao de bens ou servi9os e a contabilidade fiscal ou tributaria." (OLIVEIRA, 

1998, p. 21). Podendo ser resumidas conforme organograma da figura 7 a seguir: 

Figura 7 - Modelo de organograma de uma controladoria em empresas 
de medio e grande porte. 
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l l l J 
Gerenciamento e Urn grande banco de * escritura~o das * planejamento 
controle dos dados responsavel transa~es diarias da tributario 
estoques e da pela gera~o de: empresa * orienta~ao fiSCal 

produ~ao: * relat6rios * prepara~a<> das para as demais 

* apura~a<> gerenciais para demonstra~oes unidades de trabalho 

sistematica dos tomadas de decisao contabeis (departamentos, 

custos de proou~ao * informa~oes para * atendimento a flliais, fabricas etc.} 

* analise dos custos osdemais legisla~a<> fiscal e cnligadas, 

de prod.u~a<> departamentos S<>cietaria controladas etc. 

* fornecimento de * instrumentos de * escritura~ao ftscal 
dados e analises para controle e gestao * controle dos 

a contabilidade pagamentos dos 

gerencial tributos 

FONTE: Oliveira (1998, p. 22). 
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3 ESTUDO DE CASO 

Para o presente estudo de caso foi elaborado urn questionario (anexo 1 ), 

contendo oito questoes, sendo seis questoes objetivas e duas dissertativas. Os 

questionarios foram aplicados nos meses de abril e maio de 2010, por meio de 

contato pessoal com nove gestores de uma empresa, do qual os names, tanto da 

empresa quanta os dos gestores foram mantidos em sigilo. 

Na questao no 01, buscou-se saber na opiniao do respondente se o SPED e 
uma ferramenta com utilidade para o governo, governo e empresa ou acionistas e 

fisco, podendo-se observar que a maioria, isto e, 55,56°/o da amostra afirmaram 

como sendo ferramenta de utilidade para o governo e empresa, 33,33°/o 

consideraram somente para o governo, e 11,11 °/o como ferramenta para acionistas e 

fisco. 

Grafico 1 - 0 SPED como ferramenta de utilidade. 

55,56% 

Governo Governo e empresa Acionistas e fisco 

Fonte: 0 autor. 

A questao no 2 foi elaborada com intuito de saber se como pessoa fisica ou 

pessoa juridica os respondentes estivessem na posigao da Receita Federal do Brasil 

adotariam o projeto SPED, e obteve-se como resultado que o total de 1 00°/o adotaria 

o SPED como ferramenta, nao obtendo nenhuma resposta considerando que nao 

adotariam. 
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Grafico 2 - Ado~ao do projeto SPED na posi~ao da Receita Federal do 
Brasil. 

100% 

Sim Nao 
Fonte: 0 autor. 

Considerando que o profissional da area contabil tern que estar a frente e 

preparado para as novas obrigatoriedades e auxilio de tomadas de decisoes, a 

questao no 3 foi elaborada a fim de verificar par quais meios foram feitas as 

qualificac;oes dos profissionais da empresa com a implementac;ao do projeto SPED. 

Os resultados obtidos foram que grande parte dos colaboradores foram treinados 

par consultoria, representando 33,33°/o desta amostra, outros 22,22%> receberam 

treinamento interno, e 11,11 °/o participaram de seminarios. Neste mesmo rol alguns 

colaboradores obtiveram mais de um tipo de treinamento oferecido pela empresa, 

representando pouco mais de 30°/o da amostra selecionada. 

Grafico 3 -A qualifica~ao dos profissionais da empresa. 

Treinamente 
interne 

Fonte: 0 autor. 
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0 objetivo da questao no 4 foi verificar em qual area entre tributaria e 

societaria o projeto SPED gerou maiores inova96es. Para 44,44%) dos respondentes 

o SPED trouxe inova96es para ambas as areas, mais a maior parte dos 

respondentes confirmaram que as maiores inova96es aconteceram na area 

tributaria, nao obtendo nenhuma resposta somente para area societaria. 

Grafico 4 - lnovacoes nas areas com o SPED. 

55,56% 

Tributaria Societaria Am bas 

Fonte: 0 autor. 

A questao no 5 verifica o grau de impacto para a empresa com a 

operacionaliza9ao da NF-e, a fim de saber onde se apresentou os maiores desafios. 

Obteve-se como resultado de 11,11 °/o dos respondentes que foram para os 

fornecedores, com este mesmo percentual as respostas obtidas foram para os 

clientes, fornecedores e para a propria e empresa, mas a maioria representada por 

urn percentual de 77, 78°/o afirmaram que os maiores desafios encontrados com a 

NF-e foram realmente para a propria empresa, nao obtendo nenhuma resposta 

somente para clientes. 

Com essa questao pode-se afirmar mais uma vez que a qualifica9ao do 

profissional da area contabil e imprescindivel. E com a velocidade das informa96es 

ha a necessidade de seguran9a, seja ela para os clientes, fornecedores ou para a 

propria empresa, e a empresa que estiver munida de bons profissionais estara 

confortavel para enfrentar os desafios e acontecimentos frente a essa nova era de 

tecnolog ias. 



Grafico 5 - A NF-e apresentou desafios. 
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Fonte: 0 autor. 
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Urn dos pilares para implementa<;ao do SPED e da NF-e e a tecnologia, 

diante disso a questao no 6 buscou saber de quanta foi o aumento dos custos na 

adapta<;ao do sistema, e o resultado obtido para as tres alternativas abordadas 

foram exatamente os mesmos, 33,33%> acreditam que foram maiores que 5°/o, outros 

33,33%> acreditam terem sido maiores que 1 Oo/o e outros representando 33,33%> 

responderam que o aumento dos custos para a empresa foram irrelevantes. 

Grafico 6 - Aumento de custos na adapta~ao do sistema. 

33,33% 33,33% 33,33% 

Maiorque 5% Maiorque 10% lrrelevantes 

Fonte: 0 autor. 

Na questao no 7 foi solicitado aos respondentes que fizessem urn breve 

comentario sabre quais inova<;oes em termos de obriga<;oes acess6rias eles 

consideravam que poderao ser implementadas pela Receita Federal do Brasil. Na 

maioria das respostas foram citadas algumas obriga<;oes, como exemplo: o Bloco G, 

que e o Controle de Creditos do ClAP, Livro Digital e apura<;oes eletronicas de 
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PIS/COFINS, apurac;ao de INSS e IRPJ no Sped Fiscal, obrigac;oes eletronicas de 

folha de pagamento (E-FOPAG e E-LALUR), e o Livro eletronico de Controle de 

Produc;ao e Estoque. E em resumo, tudo o que for transmitido para a RFB como, 

DIPJ automatica com base nas informac;oes fornecidas no SPED, DCTF, DAGON, 

IN86 e demais que terao inovac;oes, ou ate mesmo deixarao de existir, buscando 

sempre a unificac;ao e simplificac;ao das obrigac;oes acess6rias. 

Outra obrigac;ao citada tambem foi a DIMEO - Declarac;ao de Servic;os 

Medicos, que passa a valer em 2010 e sera de grande beneficio na diminuic;ao das 

fraudes do imposto de renda de pessoa fisica. 

Acredita-se que a busca pela automatizac;ao na RFB vai ser constante e que 

o proximo passo sera a gerac;ao automatica da declarac;ao de IRRF, atraves do input 

de informe de rendimento eletronicamente, e que pode ate mesmo haver urn 

acompanhamento similar ao SPED para as movimentac;oes bancarias de pessoas 

fisicas. Por fim, a Receita Federal do Brasil podera criar ate mesmo uma forma que 

o Fisco venha informar com base nas informac;oes fornecidas pelo SPED quais os 

valores dos impostos que deverao ser recolhidos. 

A questao no 8 foi desenvolvida para que OS gestores ficassem a vontade 

em citar alguma outra considerac;ao sobre o assunto abordado. Dos nove gestores 

selecionados obteve-se a resposta de seis deles, que consideraram de certa forma 

que o SPED obriga as empresas a acompanharem a evoluc;ao tecnol6gica, e que 

isto e born, foi como aconteceu com o prazo de fechamento quando saiu a 

obrigatoriedade do Lucro Real trimestral e anual. Consideraram tambem que o 

SPED tras vantagens para o fisco (governo) e empresas, pois organiza e padroniza 

as informac;oes fiscais e tributarias, aprimorando a gestao de riscos e dando valor 

estrategico as informac;oes contabeis existentes nas empresas. 

E para finalizar, afirmaram que o SPED foi uma grande iniciativa para 

combater a sonegac;ao e tambem que foi uma grande ferramenta implantada pela 

Secretaria da Receita Federal, visando combater as fraudes. As empresas que 

fazem tudo dentro da Lei serao beneficiadas, e podem ate mesmo pleitear uma 

diminuic;ao na carga tributaria nacional. 
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4 CONSIDERACOES FINAlS 

0 objetivo principal desta pesquisa foi verificar quais os desafios 

encontrados pelos profissionais da area contabil com a obrigatoriedade do projeto 

SPED. Para tal foi desenvolvido urn questionario com oito questoes e coletadas 

opinioes de nove gestores de uma empresa que implantou o SPED. 

Durante o desenvolvimento dessa pesquisa, foram encontradas algumas 

limitac;oes no que tange a bibliografia necessaria para suportar e esclarecer as 

duvidas com relac;ao ao SPED, pelo fato de o assunto estar em fase de 

desenvolvimento e implementac;ao. 

0 objetivo geral da pesquisa foi alcanc;ado, uma vez que, pode-se verificar 

que diante dos fatores da nova obrigatoriedade, os maiores desafios encontrados 

pelos profissionais da area contabil estao no proprio entendimento de funcionalidade 

das areas internas da empresa, o que representou urn indice de desafios de 

operacionalidade de 77,78% para a propria empresa. 

Porem, pode-se confirmar que a empresa demonstra preocupac;ao quanto a 
qualificac;ao de seus profissionais, proporcionando treinamentos internos, seminarios 

e consultorias para sanar ou evitar possiveis dificuldades que possam aparecer. 

Com relac;ao ao investimento de custos do sistema nao foi possivel 

identificar exatamente quanto representou para empresa, uma vez que os indices se 

mantiveram equilibrados dentro das alternativas abordadas. 

Quanto a adoc;ao do SPED, todos OS gestores representando 100% da 

amostra afirmaram que se estivessem na posic;ao da Receita Federal do Brasil 

adotariam o projeto SPED como ferramenta de utilidade. 

Diante das considerac;oes expostas neste estudo, considera-se que o projeto 

SPED e uma das maiores revoluc;oes digitais no campo da contabilidade e da 

fiscalizac;ao tributaria, visto que a vida das organizac;oes esta totalmente inserida no 

meio digital, dispensando a utilizac;ao do papel, e proporcionando uma vigilancia em 

tempo real por parte do fisco. 

Consequentemente surge a preocupac;ao constante do profissional da area 

contabil, pois junto a esse cenario vern a concorrencia e as empresas necessitam 

rapidamente de respostas e de profissionais preparados com capacidade de 

aprender, inovar e agregar valor a organizac;ao, ou seja, o acesso a informac;ao e a 
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comunicac;ao tern impulsionado a cada dia a qualificac;ao e a atualizac;ao desse 

profissional, trazendo beneficios para a sociedade de maneira geral. 
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A realizac;ao desta pesquisa tern por finalidade identificar a sua percepc;ao 

com relac;ao a obrigatoriedade do projeto SPED. 

Obs.: para sua seguranc;a sua identidade sera mantida em sigilo. 

NOME: _________________ DATA __ / __ / __ 

1. Em sua opiniio, o SPED e uma ferramenta com utilidade para: 

( ) governo 

( ) governo e empresa 

( ) acionistas e fisco 

2. Se voce como pessoa fisica ou pessoa juridica estivesse na posi~io da 

Receita Federal do Brasil adotaria o projeto SPED: 

( ) sim 

( ) nao 

3. A qualifica~io dos profissionais da empresa em que trabalha foi atraves de: 

( ) treinamento interno 

( ) seminaries 

( ) consultoria 

4. A obrigatoriedade do SPED gerou inova~oes na area da contabilidade: 

( ) tributaria 

( ) societaria 

( ) ambas 
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5. Para a empresa a operacionaliza~ao da NF-e apresentou mais desafios em 

rela~ao a: 

( ) clientes 

( ) fornecedores 

( ) para a propria empresa 

6. Na implanta~ao do SPED e da NF-e houve aumento de custos na adapta~ao 

do sistema: 

( ) maior que 5% 

( ) maior que 1 0% 

{ ) irrelevantes 

7. Em sua opiniao, quais inova~oes em termos de obriga~oes acess6rias 

poderao ser implementadas pela Receita Federal do Brasil? 

8. Gostaria de citar alguma outra considera~ao sobre o assunto abordado? 
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ANEXO 2- MODELO NOTA FISCAL ELETRQNICA 

Consulta de NF-e 

NFe I Emitente I Remetente Produtos I Servi9os I Totais I Transporte I Cobran9a I lnf. Adicionais 

Dados da NF-e 
:~ 

Emitente 

Remetente 

Processo 

Dados do Emitente 

Dados do Remetente 
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Dados dos Produtos e Servicos 

Impastos 

Totais 

ICMS 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

ISSQN 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 

Reten~oes de Tributos 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 

Dados da Cobranca 

Duplicatas 

lnformacoes Adicionais 

Informa~oes complementares de interesse do contribuinte 
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