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1 INTRODUCAO 

Este capitulo permite uma visualizagao ampla sabre o Sistema Publico de 

Escrituragao Digital, bem como do tema e problema de pesquisa, dos objetivos 

gerais e especificos do estudo, da justificativa da monografia e organizagao do 

conteudo. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Esta pesquisa visa demonstrar como as recentes alteragoes globais decorrentes a 

utilizagao da internet e sistemas digitais impactaram a tributagao brasileira e 

consequentemente as retinas empresariais. A atengao a estes fatores e 

indispensavel a um adequado planejamento tributario, que passou a envolver os 

responsaveis pela Tecnologia da lnformagao (TI) da empresa, que precisa prover 

todo apoio a funcionalidade dos programas e demonstratives obriga"t6rios, pois alem 

da prestagao correto das informagoes, o prazo deve ser cumprido tal qual 

estabelecido pelos 6rgaos que os exigem, vista que as multas pela nao entrega ou 

mesmo por seu atraso sao elevadas. 

0 foco central deste estudo e monstrar a quantidade de demonstratives digitais que 

as empresas estao obrigadas a apresentar. Nesse sentido, o problema de pesquisa 

consiste em saber: de que forma as informa~oes prestadas nas obriga~oes 

acess6rias eletronicas sao cruzadas pelos 6rgaos responsaveis pelo 

recepcionamento e tratativa de dados fiscais e contabeis? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

0 objetivo geral do trabalho consiste em verificar de que forma as informagoes 

prestadas nas obrigagoes acess6rias eletronicas sao cruzadas pelos 6rgaos 

responsaveis pelo recepcionamento e tratativa de dados fiscais e contabeis. 
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1.2.2 Objetivos especificos 

• 

• 

• 

ldentificar as atualizac;oes ocorridas na forma de monitoramento tributario no 

Brasil; 

Mostrar os demonstratives em vigencia, bem como detalhar sua forma e 

funcionalidade; e 

ldentificar os possiveis cruzamentos fiscais entre os demonstratives digitais 

pelos 6rgaos fiscais brasileiros. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

0 estudo justifica-se e do desenvolvimento tecnol6gico nas empresas. 0 governo 

brasileiro tem se aproveitado muito da tecnologia para acompanhar as empresas, 

monitorando seus niveis de arrecadac;ao, fiscalizando as operac;oes estranhas ao 

seu objeto social. 

0 desenvolvimento destas ferramentas impacta diretamente a organizac;ao dos 

departamentos contabeis e fiscais das empresas que no Brasil se instalam, vista que 

assim que as informac;oes sao transmitidas para que os 6rgaos requerentes tenham 

acesso, eles podem ser verificados em menos de 48 horas. Sendo assim, o simples 

fato de um preenchimento inadequado gerara notificac;oes que exigirao que o 

contribuinte, refac;a os demonstratives e preste esclarecimento do fato ocorrido. 

Sendo assim, pode haver desperdicio de tempo e recursos. 

Desta forma, neste trabalho expor-se-ao quais sao os demonstratives mais 

importantes exigidos pela legislac;ao brasileira, quais os cruzamentos de dados que 

sao feitos, para que seja notada a importancia da incorporac;ao das obrigac;oes 

acess6rias no planejamento tributario das empresas. 
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1.4 ORGANIZA<;AO DO CONTEUDO 

0 trabalho esta dividido em quatro segoes. Na primeira contempla-se a introdugao, o 

problema de pesquisa, os objetivos e sua justificativa. Na segunda segao apresenta

se a fundamentagao te6rica do estudo. Na terceira segao mostram-se os 

procedimentos metodol6gicos empregados. Por ultimo, apresentam-se as 

consideragoes finais e a recomendagoes para estudos futuros. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

Neste capitulo apresenta-se o levantamento bibliogratico dos principais itens de 

estudo. lnicialmente comenta-se sabre o sistema publico de escrituragao contabil 

digital, onde apresentamos detalhadamente: o SPED - ECD Contabil, Fiscal e 

Social; em seguida abordamos as: Notas Fiscais Eletr6nicas, pra todos os tipos de 

operagoes. Tambem pesquisamos sabre: e-Lalur e o Fcont e abordamos o 

Acompanhamento Econ6mico-Fiscal Diferenciado adotado pela RFB para empresas 

de grande porte. E por fim relacionamos o CT-e Conhecimento de Transporte, que 

embora ainda nao obrigat6rio, em breve o sera. 

2.1 SPED- SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURA<;AO CONTABIL DIGITAL 

0 Sistema Publico de Escrituragao Contabil Digital (SPED) tambem e conhecida 

como Livro Diario Digital e Escrituragao Contabil Digital (ECD) foi instituida atraves 

da lnstrugao Normativa RFB 787 de novembro de 2007, sendo sua ultima alteragao 

1.139 de 28/03/2011. 

Define-se pela "geragao de livros contabeis em meio eletr6nico, atraves de arquivo 

com leiaute padrao e assinado com certificado digital" (DUARTE, 2008, p. 104) em 

substituigao dos livros Diario e Razao e seus auxiliares, caso existam, Balancetes 

Diaries e Balangos e as fichas comprobat6rias dos langamentos. 

A ECD deve ser apresentada com periodicidade anual. Devendo ser transmitida ate 

o ultimo dia util do mes de junho do ano seguinte ao que se refere a escrituragao, 

exceto nos casas de extingao, cisao parcial ou total, fusao ou incorporagao, no qual 

a escrituragao devera ser transmitida ate o "ultimo dia do mes subsequente ao do 

evento" (IN RFB 787/2007, art. 5, §1 °). 

0 atraso na entrega da Escrituragao Contabil Digital acarretara em multa que, 

segundo IN RFB 787/2007, podera ser aplicada por mes-calendario no valor de R$ 



II 

5.000,00 (cinco mil reais) ou fra<;ao. A obrigatoriedade da Escritura<;ao Contabil 

Digital esta diretamente relacionada a avalia<;ao de dais fatores: 

0 primeiro deles diz respeito a forma de tributa<;ao das empresas e o segundo 

quanta a sua forma de acompanhamento, conforme colocado na lnstru<;ao 

Normativa RFB 926/2009 como "acompanhamento econ6mico-tributario 

diferenciado", metodologia que segundo a Portaria RFB 11.211/2007, avalia os 

niveis de arrecada<;ao em fun<;ao do potencial econ6mico-tributario das empresas e 

de variaveis de influencia macroecon6mica. Sendo assim, estao obrigadas a entrega 

da ECD, segundo art. 3° da IN RFB 926/2009: 

I - em relac;ao aos fatos contabeis ocorridos a partir de 1Q de janeiro de 

2008, as sociedades empresarias sujeitas a acompanhamento 

econ6mico-tributario diferenciado, nos termos da Portaria RFB nQ 

11.211, de 7 de novembro de 2007, e sujeitas a tributac;ao do Impasto de 

Renda com base no Luera Real; (Redac;ao dada pela lnstruc;ao 

Normativa RFB n° 926, de 11 de marc;o de 2009). 

II -em relac;ao aos fatos contabeis ocorridos a partir de 1Q de janeiro de 

2009, as demais sociedades empresarias sujeitas a tributac;ao do 

Impasto de Renda com base no Luera Real. (Redac;ao dada pela 

lnstruc;ao Normativa RFB n° 926, de 11 de marc;o de 2009). (art. 3°, IN 

RFB 926/2009). 

Vale ressaltar que, segundo a Portaria RFB 11.211/2007, art 4°, a indica<;ao das 

Pessoas Juridicas que receberao o acompanhamento diferenciado sera feita pela 

COMAC (Coordena<;ao Especial de Acompanhamento dos Maiores Contribuintes) e 

levara em considera<;ao aspectos como a receita bruta, debitos constantes na 

DCTF, massa salarial e debitos constantes na GFIP e a "representatividade na 

arrecada<;ao dos tributos administrados pela RFB". 

Quanta a obrigatoriedade de entrega, apenas estao dispensadas da entrega do 

SPED Contabil e Fiscal, as pessoas juridicas, sociedades simples, e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, optantes de regime de tributa<;ao do 

Simples Nacional. 

As demais sociedades empresarias sujeitas a acompanhamento econ6mico

tributario diferenciado, nos termos da Portaria RFB n° 11.211/2007 e sujeitas a 
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tributagao do Impasto de Renda com base no Luera Real, dos fatos cont<3beis 

ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2008. Em relagao aos fatos contabeis desde 1 o 

de janeiro de 2009, as demais sociedades empresarias sujeitas a tributagao do 

Impasto de Renda com base no Luera Real. (Redagao dada pela lnstrugao 

Normativa RFB n° 926, de 11 de margo de 2009). 

Para as demais empresas que, nao se enquadrarem nas delimitag6es expostas 

acima, a Escrituragao Contabil Digital e facultativa. 

Clausula setima: 0 contribuinte devera armazenar o arquivo digital da EFD 

previsto neste ajuste, observando os requisites de seguranc;a, autenticidade, 

integridade e validade juridica, pelo mesmo prazo estabelecido pela 

legislac;ao para a guarda dos documentos fiscais. 

(Ciausula Setima, Capitulo Ill, Ajuste Sinief 2, 3 Abril de 2009). 

Uma das vantagens da utilizagao do Sped sera a redugao de custo no quesito 

armazenamento de livros em papeis, pais os livros sao 100% digitais. Contribuira 

tambem para a redugao de praticas fraudulentas, uma vez que as informagoes serao 

mais rapidas e eficazes com o cruzamento de informag6es, eliminando assim a 

permanencia de profissionais da fiscalizagao nas dependencias das empresas. 0 

Sped conforme informagoes obtidas no site de Roberto Dias,tem alguns preceitos 

que sao eles: 

Representa uma iniciativa integrada das administrac;oes tributarias nas tres 

esferas governamentais: federal, estadual e municipal; 

Mantem parceria com 20 instituic;oes, entre 6rgaos publicos, conselho de 

classe, associac;oes e entidades civis, na construc;ao conjunta do projeto; 

Firma Protocolos de Cooperac;ao com 27 empresas do setor privado, 

participantes do projeto-piloto, objetivando o desenvolvimento e o 

disciplinamento dos trabalhos conjuntos; 

Possibilita, com as parcerias fisco-empresas, planejamento e identificac;ao 

de soluc;oes antecipadas no cumprimento das obrigac;oes acess6rias, em 

face as exigencias a serem requeridas pelas administrac;oes tributarias; 

Faz com que a efetiva participac;ao dos contribuintes na definic;ao dos 

meios de atendimento as obrigac;oes tributarias acess6rias exigidas pela 

legislac;ao tributaria contribua para aprimorar esses mecanismos e confira a 

esses instrumentos maior grau de legitimidade social; 

Estabelece um novo tipo de relacionamento, baseado na transparencia 

mutua, com reflexos positivos para toda a sociedade. 
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0 SPED e integrado em urn universo de informac;oes que sao elas: Escriturac;ao 

Contabil Digital (ECD), FCONT, Escriturac;ao Fiscal Digital (EFD), EFD Pis/COFINS, 

Nota Fiscal Eletr6nica (NF-e), Nota Fiscal de Servic;o Eletr6nica (NFS-e), 

Conhecimento de Transporte Eletr6nico (CT-e), Central de Balanc;os, e-LALUR e 

EFD-Social. 

Por conta do SPED-ECD basear-se na troca de informac;oes de forma digital e, 

portanto, com o intuito de garantir a integridade e confiabilidade dos dados trocados, 

e necessaria a utilizac;ao de alguma forma de seguranc;a. Assunto este que foi 

estudado pelo governo e assim foi criada a identidade virtual do contribuinte. 

Para Roberto Dias Duarte, o SPED s6 e possivel grac;as a Medida Provis6ria 2200-2 

de 2001, a qual implantou o sistema de Certificac;ao Digital no Brasil, a lnfraestrutura 

de Chaves Publica Brasileira (ICP- Brasil) que visa, segundo a MP citada acima: 

garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurfdica de documentos 

em forma eletr6nica, das aplicac;oes de suporte e das aplicac;oes 

habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realizac;ao de 

transac;oes eletr6nicas seguras. 

A Certificac;ao Digital ICP- Brasil, segundo o manual disponivel no site do lnstituto 

Nacional de Tecnologia da lnformac;ao- ITI, propicia mais seguranc;a as transac;oes, 

alem de permitir a guarda segura de documentos, o sigilo, privacidade, controle de 

acesso a aplicativos, impossibilidade de repudio e a identificac;ao do remetente. 

Funciona, segundo o site do ITI, como uma carteira de identidade virtual, contendo 

nome, CPF, e-mail, a chave publica, prazo de validade e numero de serie e os 

dados da Autoridade Certificadora- nome e assinatura. 

Para conseguir urn certificado digital, o interessado deve entrar no site de uma 

Autoridade Certificadora e solicitar o certificado. Para a retirada do certificado, o 

solicitante devera ir a uma Autoridade de Registro para fazer a identificac;ao 

presencia! e receber o certificado digital. Ap6s isto, devera ser feita a instalac;ao do 

certificado, testa-lo e, assim, podera comec;ar a assinar digitalmente documentos 

eletr6nicos com a validac;ao juridica necessaria. 
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2.2ESCRITURA<;AO FISCAL DIGITAL- EFD 

Segundo orientagao da Receita Federal do Brasil, a Escrituragao Fiscal Digital -

EFD e um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escrituragoes de 

documentos fiscais e de outras informagoes de interesse do fisco, bem como de 

registros de apuragao de impastos referentes as operagoes e prestagoes praticadas 

pelo contribuinte. 

A partir dos dados contabeis a empresa devera gerar um arquivo digital, de acordo 

com leiaute estabelecido em Ato COTEPE N° 47, de 27 de Novembro de 2009, 

informando todos os documentos fiscais e outras informagoes de interesse dos 

fiscos federal e estadual, referentes ao perfodo de apuragao dos impastos ICMS e 

IPI, para a orientagao dos contribuintes obrigados a entrega a RFB emitiu um guia 

pratico da escrituragao fiscal digital orientando quais informagoes devem ser 

preenchidas em cada bloco, sendo que a entrega deve ser mensal. 

0 EFD foi institufdo pelo Convemio ICMS n° 143, de 15 de dezembro de 2006, ja o 

SPED foi institufdo pelo Decreta n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007 e o Ato 

COTEPE/ICMS n° 09, de 18 de abril de 2008, dispoe sabre as especificagoes 

tecnicas para a geragao de arquivos da Escrituragao Fiscal Digital, mas este ja teve 

alguns ajustes como o ato COTEPE/ICMS n° 19, de 23 de junho de 2008, que 

alterou o anexo unico que instituiu o manual de orientagao do leiaute do EFD e 

demais ajustes publicados pela RFB. A publicagao mais recente refere-se ao ato 

COTEPEIICMS n° 02 de 16 de margo de 2011, que altera o Ato COTEPEIICMS 

09/08, que dispoe sabre as especificagoes tecnicas para a geragao de arquivos da 

Escrituragao Fiscal Digital- EFD. 

Assim como a Escrituragao Contabil, os dados relacionados aos tributes devidos e 

pagos das empresas tambem passaram a ser acompanhados digitalmente. 

Segundo Convenio ICMS 143/2006: 
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Fica instituida a Escritura9ao Fiscal Digital - EFD, em arquivo digital, que 

se constitui em um conjunto de escritura9ao de documentos fiscais e de 

outras informa9oes de interesse dos fiscos das unidades federadas e da 

Secretaria da Receita Federal bem como no registro de apura9ao de 

impastos referentes as opera9oes e presta9oes praticadas pelo 

contribuinte. (art. 1°, Convenio ICMS 143/2006). 

Segundo Ajuste SINIEF 2/2009, a Escrituragao Fiscal Digital substitui a escrituragao 

dos livros de registro de entradas, saida, inventario, apuragao do IPI e ICMS. A EFD 

tern periodicidade mensal e contem as informagoes economico-fiscais e contabeis 

do periodo compreendido entre o primeiro e o ultimo dia do mes e deve ser 

transmitido ate 0 quinto dia util do mes subsequente. 

De acordo com o Ajuste SINIEF 2/2009, todos os contribuintes do ICMS (Impasto 

sobre Operagoes Relativas a Circulagao de Mercadorias e sobre Prestagoes de 

Servigos de Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de Comunicagao) e IPI 

(Impasto sobre Produtos lndustrializados) estao obrigados a Escrituragao Fiscal 

Digital desde que esta obrigatoriedade seja feita atraves de Protocolo ICMS das 

administragoes tributarias das unidades federadas e Receita Federal do Brasil 

podendo, atraves deste, dispensar a obrigatoriedade para alguns contribuintes. 

Em especial, a obrigatoriedade em relagao aos fatos geradores ocorridos a partir de 

1° de abril de 2011, recai as pessoas juridicas com receita bruta anual superior a R$ 

80.000.000,00, cujo montante anual de debitos declarados na DCTF seja superior a 

R$ 8.000.000,00 ou ainda, cujo montante anual de Massa Salarial informada na 

GFIP seja superior a R$ 11.000.000,00, ou cujo total anual de debitos declarados 

nas GFIP, seja superior a R$ 3.500.000,00, de acordo com o disposto nos termos 

da Portaria RFB n° 2.923, de 16 de dezembro de 2009, e sujeitas a tributagao do 

Impasto sobre a Renda com base no Lucro Real. 

0 prazo para guarda deste livro e a mesma para a guarda de documentos fiscais, 

conforme estabelecido na clausula setima do SINIEF 2 de 2009, e esses, segundo o 

artigo 195, paragrafo unico, determina que a guarda deva ser feita "ate que ocorra a 

prescrigao dos creditos tributaries" e segundo o CTN, em seu artigo 173, o credito 

tributario prescreve ap6s cinco anos, a prescrigao do credito tambem esta 
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salientado no artigo 174, da Lei 5172/1966. 0 artigo 8° da lnstrugao Normativa RFB 

n° 1.052 de 5 de julho de 2010, esclarece que as retificagoes do arquivo deste ana 

podera ser feito ate Junho de 2012, desde que haja tambem a entrega do arquivo 

retificador. 

2.3 SPED PIS-COFINS 

Este e um arquivo digital, utilizado pelas pessoas jurfdicas, na escrituragao do 

PIS/Pasep e da Cofins, tanto cumulativa como nao-cumulativa, conforme baseando

se nas informagoes geradas pela empresa como, documentos e operagoes 

representatives das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos 

e aquisigoes geradores de creditos da nao-cumulatividade. Sendo OS fatos 

geradores conforme Portal Tributario. 

Fatos geradores ocorridos a partir de 01.04.11 (entrega ate o 5°.dia util de fevereiro 

de 2012). lsto para PJ sujeita a acompanhamento econ6mico-tributario diferenciado 

(Porta ria RFB 2.357/201 0), e sujeitas a tributagao do IR com base no Luera Real. Ja 

para os fatos ocorrido a partir de 01/07/2011 a entrega deve ser feita ate o 5°.dia util 

de fevereira/2012, contando que sejam PJ sujeitas a tributagao do IR com base no 

Luera Real. E por fim para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/2012 a 

entrega dar-se-a ate o 5°.dia util de margo/2012, para aquelas PJ sujeitas a 

tributagao do IR com base no Luera Presumido ou Arbitrado. 

2.4 ESCRITURA<;AO FISCAL DIGITAL SOCIAL- EFD Social 

Refere-se a escrituragao Fiscal Digital da Folha de Pagamento e das Obrigagoes 

Previdenciarias e trabalhistas, este prajeto esta sendo desenvolvido com o intuito de 

padranizar a folha de pagamento tem o objetivo de abranger a escrituragao s Folha 

e em um futuro proximo ainda abranger o Livro de Registra de Empregados. Sera 

transmitido eletronicamente e bem como as outras escrituragoes tera validagao 



17 

atraves de certificado digital. 0 software devera canter: importagao do arquivo; 

apuragao dos tributos; integragao com os 6rgaos tributarios, previdenciarios e 

trabalhistas; envio da declaragao da contribuigao social, devera tambem ter urn 

modulo para os pequenos empregadores. A folha de pagamento devera ser 

transmitida mensalmente. 

Por se tratar de urn projeto ainda em fase de estudos pelos 6rgaos competentes, 

encontram-se poucas informagoes com relagao a EFD - Social, mas acreditamos 

ser mais urn avango importante na area de tecnologia da informagao, que sera 

desenvolvida com os m~smos preceitos das demais escrituragoes abrangidas pelo 

SPED, que e facilitar e otimizar a entrega das declaragoes para os contribuintes, 

reduzir custos no armazenamento de papeis comprobat6rios como livros fiscais, 

contabeis e ate mesmo arquivos oriundos da Folha de Pagamento, aceleragao das 

informagoes valorizando-as cada vez mais, evita assim atitudes ilicitas e 

fraudulentas bern como sonegagao de impastos. 

2.5NOTA FISCAL ELETRONICA- NF-E 

A Nota Fiscal Eletr6nica, segundo cartilha da Federagao das lndustrias do Estado 

de Sao Paulo (FIESP), foi implantada atraves do Ajuste SINIEF 07/05, atraves do 

Decreta 50.110/2005, modificado pelos Ajustes SINIEF 04/06, 05 e 08/07. Para 

Marcelo Ribeiro (2008), e "urn documento emitido e armazenado eletronicamente, 

de exist€mcia apenas digital" que tern a validade assegurada pela assinatura digital 

tanto de quem emite a nota fiscal eletr6nica quanta de quem a recebe e, assim 

como a nota fiscal de bloco, visa documentar a circulagao de mercadorias ou a 

prestagao de urn servigo. Como a NF-e depende de previa autorizagao da 

Secretaria da Fazenda - Sefaz do remetente e urn documento gerado antes da 

ocorrencia do fato gerador que permite, ainda segundo Ribeiro, urn maior controle 

por parte do fisco. 
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A obrigatoriedade da emissao da Nota Fiscal Eletr6nica em substituigao as Notas 

Fiscais modelo 1 e 1-A se da atraves dos protocolos ICMS, os quais delimitam o 

inicio da obrigatoriedade de emissao da NF-e e os ramos obrigados. 

Podem ser citados os Protocolos ICMS 30/07, 88/07, 68/08, o Protocolo ICMS 

87/08, o qual estabelece a obrigatoriedade a partir de 1 o de setembro de 2009, e o 

Protocolo ICMS 04/09, o qual altera os efeitos do inciso Ill,§ 2°, do Protocolo 10/07. 

Vista isso, a lista com os ramos de atividade obrigados a emissao da NF-e, 

incluindo os citados no Protocolo ICMS 87/08, constam no Anexo I. 

Vale ressaltar que, segundo o Portal Nacional da Nota Fiscal Eletr6nica, a 

obrigatoriedade de emissao da Nota Fiscal Eletr6nica nao se aplica nos seguintes 

casas: 

ao estabelecimento do contribuinte onde nao se pratique e nem se tenha 

praticado as atividades listadas acima ha pelo menos 12 (doze) meses, 

ainda que a atividade seja realizada em outros estabelecimentos do 

mesmo titular; 

na hip6tese das opera<;:6es realizadas fora do estabelecimento, relativas as 

safdas de mercadorias remetidas sem destinatario certo, desde que os 

documentos fiscais relatives a remessa e ao retorno sejam NF-e. 

nas hip6teses dos contribuintes citados nos itens II, XXXI d XXXII, as 

opera<;:6es praticados por estabelecimento que tenha como atividade 

preponderante o comercio atacadista, desde que o valor das opera<;:6es 

com cigarros ou bebidas nao ultrapasse 5% (cinco por cento) do valor total 

das safdas do exercfcio anterior; 

na hip6tese dos fabricantes de bebidas alco61icas inclusive cervejas e 

chopes, ao fabricante de aguardente (cacha<;:a) e vinho que aufira receita 

bruta anual inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil) reais. 

Porem, apesar de nao obrigado, o contribuinte pode optar pela utilizagao da Nota 

Fiscal Eletr6nica, sendo necessaria, para isto, apenas a solicitagao de 

credenciamento junto a Secretaria da Fazenda da jurisdigao da futura emissora. 

Salienta-se, entretanto, a necessidade da utilizagao do Certificado Digital para a 

emissao da NF-e, bern como a adaptagao do sistema de faturamento ou a utilizagao 

do Emissor, disponivel para download no Portal da Nota Fiscal Eletr6nica. 
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2.6 NOTA FISCAL DE SERVI<;O ELETRONICA (NFS-E) 

A NFS-e e praticamente igual a NF-e, diferencia-se apenas pelo fato que a Nota 

Fiscal de Servigo e emitida pelo site da Prefeitura Municipal de Curitiba e tern sua 

obrigatoriedade com inicio que cada municipio determina conforme sua 

necessidade. A NFS-e de Curitiba teve sua obrigatoriedade divulgada em abril de 

2010 atraves da Porta ria n° 018/09 da Secretaria Municipal de Finangas. 

Em regra geral estao obrigados a NFS-e conforme artigo 2° da Portaria acima 

citada os contribuintes com faturamento bruto igual ou superior a R$ 240.000,00 no 

exercicio anterior. A lista com o cronograma de obrigatoriedade com suas 

respectivas atividades fazem parte da tabela abaixo extraida do site 

www.isscuritiba.pr.gov.br em 08/05/2011. 

2.7 E-LALUR 

Objetiva a eliminagao de duplicidade de dados encontrados atualmente no Livro de 

Apuragao do Luera Real - Lalur e Declaragao de lnformagoes Economico-fiscais da 

Pessoa Juridica - DIPJ e utiliza o Programa Gerador de Escrituragao - PGE para 

fazer os ajustes e importagoes necessarios. E ainda, conforme informagoes obtidas 

no site da RFB, alem das demais premissas do Sped, o e-Lalur tern as seguintes: 

Rastreabilidade das informagoes; e Coerencia aritmetica dos saldos da parte B; 

2.8 ACOMPANHAMENTO ECONONIMO-FISCAL DIFERENCIADO (RFB) 
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0 acompanhamento econ6mico-fiscal diferenciado e um tratamento especial dado 

pelos fiscais da Receita Federal do Brasil para grandes contribuintes, consiste no 

monitoramento da arrecadagao, na analise do comportamento econ6mico-tributario 

e no tratamento diferenciado as agoes, pend€mcias e passivo tributario. 

A portaria RFB n° 2.356, de 14 de dezembro de 2010 define o acompanhamento 

econ6mico-fiscal, e de acordo com o artigo 5, da referida portaria, os obrigados a 

este acompanhamento serao pessoas juridicas, indicadas pela Coordenagao 

Especial de Acompanhamento dos Maiores Contribuintes, com base na receita 

bruta da DIPJ, debitos da DCTF, debitos da GFIP e a representatividade do 

contribuinte na arrecadagao de tributos. 

2.9 FCONT 

Programa eletr6nico que efetua registro das contas patrimoniais e de resultado, 

destinado obrigatoriamente as empresas sujeitas cumulativamente ao Iuera real e 

ao RTT (Regime Tributario de Transigao), tem por objetivo reverter os efeitos 

tributarios realizados atraves dos langamentos que tendem a modificar o resultado 

tanto das receitas, despesas e custos fixos e variaveis. 

0 FCONT e uma escrituragao, das contas patrimoniais e de resultado, em partidas 

dobradas, disciplinada pela lnstrugao Normativa RFB n° 949/09, assim a empresa 

devera apresentar os langamentos da contabilidade societaria que foram efetuados 

utilizando os novas criterios introduzidos pela Lei 11.638/07 e pelos artigos 37 e 38 

da Lei 11.941/09. 

Conforme artigo 5 da lnstrugao Normativa 967/09, o FCONT nao sera obrigat6rio 

para Pessoa Juridica dispensada, nos termos do § 4° do art. 8° da lnstrugao 

Normativa RFB n° 949, sendo obrigadas as que apurem a base de calculo do IRPJ 

pelo Iuera real, tenham optado pelo Regime Tributario de Transigao (IN RFB 
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949/09) e existam lanc;:amentos com base em criterios diferentes entre a legislac;:ao 

societaria e fiscal. 

A entrega deve ser feita no mesmo prazo da apresentac;:ao da DIPJ, mediante a 

utilizac;:ao do aplicativo, conforme disposto no artigo 2 da lnstruc;:ao Normativa RFB 

n° 967/09. 

0 prazo para guarda deste livro e a mesma para a guarda de documentos fiscais, e 

esses, segundo o artigo 195, paragrafo unico, determina que a guarda deva ser 

feita "ate que ocorra a prescric;:ao dos creditos tributarios" e segundo o CTN, em seu 

artigo 173, o credito tributario prescreve ap6s cinco anos, a prescric;:ao do credito 

tambem esta salientado no artigo 17 4, da Lei 5172/1966. 

2.10 CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO (CT-E) 

Foi institufdo atraves do ajuste Sinief 09/07, de 25 de outubro de 2007, pode ser 

utilizado pelos contribuintes do ICMS e sabre a Prestac;:ao de Servic;:os de 

Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de Comunicac;:ao em substituic;:ao aos 

seguintes documentos: (1) Conhecimento de Transporte Rodoviario de Cargas, 

modelo 8; (2) Conhecimento de Transporte Aquaviario de Cargas, modelo 9; (3) 

Conhecimento Aereo, modelo 1 0; (4) Conhecimento de Transporte Ferroviario de 

Cargas, modelo 11; (5) Nota Fiscal de Servic;:o de Transporte Ferroviario de Cargas, 

modelo 27; (6) Nota Fiscal de Servic;:o de Transporte, modelo 7, quando utilizada em 

transporte de cargas. 

Com o intuito de documentar o transporte de carga tem validade jurfdica atraves da 

assinatura digital, o contribuinte devera solicitar o credenciamento da Receita 

Estadual onde o contribuinte tiver o cadastro de ICMS. Quanta a obrigatoriedade, a 

intenc;:ao do fisco e que os contribuintes que atuam com transporte de cargas fac;:am 

o credenciamento voluntariamente, independente do porte. Este projeto conta com 

empresas de carga de varios tipos de transporte e de todos os tipos de porte. Ainda 
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nao ha previsao de obrigatoriedade de emissao de CT-e pelas empresas 

transportadoras. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

A metodologia escolhida para o desenvolvimento do trabalho e a pesquisa realizada 

sabre os objetivos do trabalho, ou seja, leitura das leis pertinentes as diversas 

obrigagoes acess6rias requeridas pela legislagao tributaria brasileira, visita aos sites 

dos 6rgaos reguladores, participagao dos f6runs de discussao do tema e 

contextualizagao. Sendo assim, caracteriza-se como uma pesquisa documental. 

Pesquisa documental e aquela que se baseia em materiais que ainda nao 

receberam um tratamento analitico ou que podem ser reelaborados de acordo como 

os objetivos da pesquisa A pesquisa caracteriza-se tambem como descritiva, que 

segundo Gil (1999) a pesquisa descritiva tem como principal objetivo descrever 

caracteristicas de determinada populagao ou fenomeno ou estabelecimento de 

relagoes entre as variaveis. 

Pode caracterizar-se tambem como qualitativa, por delimitar o tempo e um estado 

de estudo, no caso, identificar as diferentes modalidades de obrigagoes acess6rias 

obrigat6rias perante o fisco brasileiro e de um estudo de pesquisa qualitativa sabre 

sua observagao diante de um planejamento tributario corporative supoe um corte 

temporal-espacial de determinado fenomeno. Esse corte define o campo e a 

dimensao em que o trabalho desenvolver-se-a. 
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4 DESCRI<;Ao DOS RESULTADOS 

0 objetivo deste trabalho consiste em verificar de que forma as informa96es 

prestadas nas obriga96es acess6rias eletr6nicas sao cruzadas pelos 6rgaos 

responsaveis pelo recepcionamento e tratativa de dados fiscais e contabeis. Nesse 

sentido, com este processamento ocorrendo de forma eletr6nica a Receita Federal 

conseguira controlar e fiscalizar de modo mais efetivo a contabilidade das 

empresas, pois, os cruzamentos serao facilitados e qualquer forma de sonega9ao 

sera facilmente rastreada, bem como, a arrecada9ao podera aumentar, 

tendencialmente, em decorrencia da forte fiscaliza9ao. lsto fica mais clare nos 

objetivos identificados no Quadro 2 para cada demonstrative digital em vigencia. 

DEMONSTRA TIVOS OBJETIVOS 

Agilizar a identificac;:ao de ilicitos tributaries 

SPED CONTABIL 
lntegrac;:ao dos Fiscos; 
Racionalizar e unifonnizar as obrigac;:oes acess6rias para os 
contribuintes. 

-
ICMS - Escriturac;:ao de documentos fiscais e outras 

EFD informac;:oes de interesse do Fisco. 
PIS/COFINS- Escriturac;:ao de documentos fiscais e outras 

SPED PIS-COFINS infonnac;:oes de interesse do fisco. 
Aumento na Confiabilidade da Nota Fiscal e Melhoria no 
processo de Controle Fiscal. Diminuic;:ao de Sonegac;:ao e 

NF-E Aumento na Arrecadac;:ao. 
Aumento na Confiabilidade da Nota Fiscal e Melhoria no 
processo de Controle Fiscal. Diminuic;:ao de Sonegac;:ao e 

NFS-E Aumento na Arrecadac;:ao. 
Parte A e Parte B da Apurac;:ao e Escriturac;:ao do IRPJ e 

E-LALUR CSLL. 
Ajustes de RTI- Decorrentes da Lei. 11638/07 que dispoe 
sabre a adoc;:ao dos padroes internacionais para 

FCONT Contabilidade. 
Monitoramento da arrecadac;:ao, na analise do 
comportamento economico-tributario e no tratamento 

ACOMPANHAMENTO ECONOMICO-FISCAL diferenciado as ac;:oes, pendencias e passivo tributario 

DIFERENCIADO relacionado aos contribuintes. 
Aumento na Confiabilidade do Documento Fiscal de 
Transporte e Melhoria no processo de Controle Fiscal. 

CT-E Diminuic;:ao de Sonegac;:ao e Aumento na Arrecadac;:ao. 

Quadro 1 - Objetivo de cada uma das obrigac;oes acess6rias. 
Fonte: elaborado pela autora. 

Os livros digitais sao SPED Contabil e Fiscal, EFD Pis e Cofins, Nota Fiscal 

Eletr6nica, FCONT e E-LALUR e todos sao obrigat6rios para as empresa 

brasileiras. Por meio desses livros a fiscaliza9ao por parte da Receita Federal sera 

facilitada pois ao inves de encaminhar a receita formularies com as informa9ao 
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contabeis e encaminhada a contabilidade toda da empresa, par meio do envio dos 

livros digitais. No Quadro 3 apresentam-se os demonstrativos, a vigencia e a 

periodicidade de entrega das demonstragoes acess6rias. 

DEMONSTRATIVO VIGENCIA PERIODICIDADE 

SPED Contabil A partir de Anual 
01/01/2008 

EFD A partir de Mensa I 
01/01/2009 

NF-E A partir de Tempestivamente a 
01/09/2009 cad a operac;ao 

comercial realizada. 

NFS-E A partir de 04/2010. Tempestivamente a 
cad a prestac;ao de 
servic;o realizada. 

E-LALUR A partir de Anual 
01/01/2011. 

FCONT A partir de Anual 
01/01/2010. 

ACOMPANHAMENTO ECONQMICO-FISCAL A partir 01/01/2010 Sempre que 
DIFERENCIADO determinado e/ou 

solicitado pela RFB. 

CT-E Opcional. Tempestivamente a 
Regulamentado em cad a operac;ao de 
06/2010. transporte realizada. 

Quadro 2: Demonstrativos, a vigencia e a periodicidade das demonstrac;oes acess6rias. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Os principais cruzamentos entre os demonstrativos requeridos pelos 6rgaos 

fiscalizadores sao apresentados no Quadro 4. 



DEMONSTRATIVO 
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X 

ECD 

EFD 

EFD 

DIPJ 

FCONT 
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SINTEGRA 

EC_!?(SPED) 

E-LALUR 

CRUZAMENTO 

- -- ---~- -----~--

DIPJ -----SINTEGRA 
-~~~-----

NF-E EFD 

E-LALUR .................... ------
- - -- -- - -- -- -

EFD 

NFS-E 
E-LALUR 

1--------

ECD 

DIPJ 

DIPJ 

ECD 

E-LALUR 
EFD 

EFD- PIS E COFINS IN 1052/1161 -2011 

DCTF 

DACON 
- --- - - --- -- - - --- ----- ------- - -
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----------

FCONT 

---~ ---------~ ~ ---------- -- -- --~-
- - - -

CT-E 

ACOMPANHAMENTO ECONQMICO-FISCAL 
DIFERENCIADO 

ECD 

E-LALUR 

--~---

--- ----

DIPJ 

ECD 

E-LALUR 

DIPJ 

EFD 

VARIAc;OES DE FATURAMENTO E ARRECADAc;Ao SAO 
QUESTIONADAS POR FISCAIS ESPECiFICOS QUE 
A TENDEM AS EMPRESAS DE GRANDE PORTE. 

Quadro 3 - Cruzamentos entre as demonstrac;oes acess6rias. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Como pode-se perceber praticamente todos os demonstratives estao 

interligados. Haja vista a abrangencia das informa<;oes prestadas em cada um dos 

demonstratives acima listados. Anteriormente o contribuinte reportava suas 

obriga<;oes acess6rias de forma independente a cada Fisco, hoje o SPED intermedia 

todas as entregas aos diferentes 6rgaos tributaries. Par isto, praticamente todas as 

informa<;oes prestadas em um demonstrative e passive! de cruzamento de dados 

com outro tipo de declara<;ao. 
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5 CONSIDERACOES FINAlS E RECOMENDACOES PARA ESTUDOS 

5.1 CONSIDERAc;OES FINAlS 

Atingindo os objetivos definidos para este trabalho pode-se pensar nos impactos 

nos fatos verificados e o que seria necessaria para que as empresas possam 

minimizar os impactos que podem resultar dos diversos cruzamentos realizados. 

Um dos primeiros cuidados que as empresas precisam ter e com o desenho ou ate 

mesmo redesenho de seus processes conhecer suas operag6es, sejam elas 

contabeis e/ou fiscais no detalhe e ainda investir num efetivo gerenciamento 

eletr6nico de informag6es, sempre que possivel interligado. Seus cadastros iniciais 

e parametrizag6es de c6digos e referenciais sao fundamentais para que os 

carregamentos das informag6es estejam corretos em todos os demonstratives que 

estes dados irao alimentar. Para tanto, as empresas precisam dispor nao s6 de um 

sistema eletr6nico de informag6es e sistemas interligados, bem como ter a sua 

disposigao pessoal tecnico disponivel para consultoria e habilitado a entender os 

lay-outs exigidos por estes demonstratives digitais. 

Percebe-se que ap6s os gastos com a implementagao inicial de toda a gama de 

controles, havera uma redugao consideravel com impress6es, consume de papel e 

armazenagem de documentos. Pratica esta apreciavel por seu carater sustentavel. 

Esta mudanga e irreversivel, uma vez que as mudangas tecnol6gicas estao cada 

vez mais presentes na sociedade nas praticas diarias dos contribuintes sejam eles 

empresarios ou nao. 

5.2 RECOMENDAc;OES PARA ESTUDOS FUTUROS 

Recomenda-se realizar uma pesquisa descritiva, par avaliar os reais impactos 

destas alterag6es na empresas. 
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