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R E S U M O 

A Administragao Publica, Lastreado nos ato legais em legislagao especifica 
para contratagao de servigos ou aquisigao de bens vem renovando no 
procedimento administrat ivo adotado para estes fins, surgindo assim o Sistema 
de Registro de Prego, que consiste em um procedimento de cunho licitatorio 
que beneficia varios orgaos em um unico certame, e a figura do carona, 
qualif icando-o como orgao que nao realiza procedimento licitatorio mas adere a 
uma proposta vencedora derivada de alguma licitagao alheia a este orgao e os 
aspecto polemicos em torno desta pratica, tais como violagao de diversos 
principio constitucionais. Desenvolve-se este trabalho para conceituar o 
procedimento em tela e expor detalhadamente seus requisitos, 
sequencialmente abordando os aspectos polemicos no sistema de registro de 
prego e a figura do carona, enfatizando os conflitos de atos administrativos 
pertinentes aos procedimentos legais exigido para todas e quaisquer 
contratagao publica. Para isto, utiliza-se o metodo bibliografico de pesquisa, 
consulta interneticas e praticas administrativas, procurando exaltar a 
problematica em licitagoes, confrontando a normativa legal apl icada a este 
procedimento administrativo na modal idade usual de contratagao. No termino, 
indica as lacunas a serem preenchidas pelos atos administrativos vinculados 
ao procedimento licitatorio nos termos normativos. 

Pa lavras c h a v e s : Licitagao. Registro de Prego. Aspecto Polemicos. 



A B S T R A C T 

Public administrat ion, backed by legal act in specific legislation for contracting 
services or purchase of goods has been renovating the administrative 
procedure adopted for these purposes, thus resulting in the Registry System 
Price, which consists of a matrix bidding procedure that benefits many organs in 
a single event, and the f igure of a ride, described it as a body that conducts the 
bidding process but not sticking to a winning proposal derived from any bidding 
unrelated to this agency and the controversial aspects surrounding this practice, 
such as violation of various constitutional principle . It develops this work to 
conceptual ize the procedure on the screen and expose your requirements in 
detail, sequential ly addressing the controversial aspects in the registration 
system of price and the figure of the ride, emphasizing conflicts of 
administrative acts pertaining to legal procedures required for any and all 
procurement .For this, we use the method of literature search, internet 
consultation and administrative practices, trying to extol the problems in 
procurement, confronting the legal rules applied to the administrative procedure 
in the usual mode of engagement. In the end, indicating the gaps to be filled by 
administrative acts related to the bidding procedure in accordance with 
regulations. 

K e y w o r d s : Bid. Record Price. Controversial Aspect. 
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1 INTRODUQAO 

O objetivo deste trabalho vislumbra analisar os aspectos polemicos do 

procedimento especial de licitagao que e o Sistema de Registro de Prego, que 

consiste em procedimento para contratagao, mediante a adesao a uma ata de 

registro de prego, derivado de uma licitagao, alheia a este orgao. Apresentando 

sua disciplina legal e caracterist icas mais relevantes, utilizado por entes 

dotados de verbas publicas e os constantes abusos, prat icados pelos gestores 

publicos, na figura do carona. Diante disto, serao confrontados os atos 

administrativos antecessores dos certames licitatorios, nas modal idades 

elencadas, legalmente, entre atos praticados no procedimento em tela, 

averiguando o descumpr imento dos preceitos legais, reguladora dos certames 

licitatorios. 

O estudo do Sistema de Registro de Prego e a figura do Carona, nesta 

pesquisa, como primeiro piano, analisa as polemicas estabelecidas em torno 

dos aspectos da i legalidade que, neste procedimento, apresenta-se como 

passivel e vulneravel a praticas corruptiveis, que maculam e comprometem, do 

ponto de vista legal, as atividades administrativas, submetendo-as ao crivo de 

f lagrante falta de observancia a ordem constitucional. E, como segundo piano, 

pretende-se contribuir para que os envolvidos, nesse procedimento, possam 

refletir suas praticas e, passem a executa-las, de forma que se coadune com o 

que esta p lasmado na Constituigao e no Estatuto Federal licitatorio. 

Favorecendo a melhor utilizagao das verbas publicas e possibil i tando as 

atividades estatais a serem desenvolvidas, para atender o fim especif ico do 

Estado, que se concretiza no atendimento ao interesse coletivo. 

A metodologia de pesquisa que sera util izada, desenvolvera atraves de 

pesquisas bibliograficas e praticas, para aferigao do conhecimento exposto no 

trabalho, uti l izando o metodo de estudo comparativo e crit ico, para verificagao 

de incompatibi l idade legal entre constituigao federal, leis e decretos analisados. 

A abordagem, no primeiro capitulo, explanara sobre as nogoes gerais da 

licitagao em uma visao ampla, abordando conceito e principios norteadores, 

identif icando e discutindo sobre a aplicabil idade dos mesmos. 
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O segundo capitulo versara sobre a tematica do sistema de registro de 

prego e a figura do carona, abordando conceito, natureza jur idica, optica geral 

da aplicabil idade, reflexao dos requisitos legais no procedimento licitatorio, 

confrontando com tema em epigrafe. 

O terceiro capitulo abordara sobres os aspectos polemicos do Sistema 

de Registro de Prego, em torno do regimento legal, violagao dos principios 

constitucionais, norteadores da Administragao Publica e optica do Tribunal de 

Contas da Uniao, a respeito da previsao da figura do carona. 

Por f im, enfatizar-se-a que o Sistema de Registro de Prego esta sendo 

utilizado indevidamente, por consequencia da falta de uma previsao legal deste 

procedimento tao usual, na atualidade, e que, na forma como esta sendo 

aplicada nao se compatibi l iza com o procedimento licitatorio, discorrendo sobre 

esse procedimento e identif icando as lacunas legais a serem solucionadas. 



2 DA L IC ITAQAO E S E U S PRINCfPIOS 

13 

A Constituigao Federal vigente disciplina a licitagao, bem como a lei 

especif ica de n° 8.666/93 (Lei das licitagoes e contratos) que rege e 

instrumentaliza o procedimento administrativo, que e dotado de conjuntos de 

atos vinculados, com a f inal idade de escolher, a melhor ofertada, observando 

os parametros reguladores da capacidade juridica, tecnica e economica, para 

escolha da melhor oferta. 

Em termos leigos, licitagao se constitui uma disputa de oferta entre os 

concorrentes interessados, ganhando aquele que oferecer a melhor oferta a 

Administragao, desde que, cumprido os requisitos legais, para se celebrar o 

contrato, entre uma entidade publica e o interessado da melhor proposta 

classif icada. 

Considera-se injusto o desenvolvimento de um conceito proprio, diante 

de uma rica doutrina disponivel , a exemplo de Mello (2004. p. 483): 

Licitagao - em suma sintese - e um certame que as entidades 
governamentais devem promover e no qual abrem disputa 
entre os interessados em com elas travar determinadas 
relagoes de conteudo patrimonial, para escolher a proposta 
mais vantajosa as conveniencias publicas. Estriba-se na ideia 
de competigao, a ser travada isonomicamente entre os que 
preencham os atributos e aptidoes necessarios ao bom 
cumprimento das obrigagoes que se propdem assumir. 

Licitagao configura-se como mero procedimento, util izado pela 

Administragao que objetiva zelar o dinheiro publico e dar maior transparencia 

ao modo de como sao empregados os recursos do povo, favorecendo os 

agentes administradores cumprirem as necessidades publicas, com 

observancia nas normas legais. 
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2.1 NATUREZA JURJDICA DA LICITAQAO 

A natureza jur idica da licitagao se configura ao indagar: para que serve a 

licitagao? Qual e seu objetivo? Responde-se, respectivamente, que serve para 

selegao de um possivel eventual contrato com poder publico. A licitagao esta 

para os contratos, assim como o concurso publico esta para as pessoas. 

Quando a Administragao Publica precisa contratar pessoas, faz-se um 

concurso publico, ou seja, adota-se um procedimento administrativo para 

selegao dessas pessoas, que, posteriormente, venham a ser nomeadas. No 

caso da licitagao, trata-se do mesmo caso, quando a Administragao Publica 

precisa adquirir bens, servigos e execugao de obras, realiza um procedimento 

para selecionar pessoa fisica ou juridica com quern, posteriormente, ira 

contratar. 

Como se depreende das ligoes de MELLO (1978, p. 32): 

Embora distintas, sob certo aspecto, se entrelagam, porquanto a 
agao administrativa informa a atuagao financeira. Realmente, 
tais acordos dizem respeito a gestao economico-financeira da 
entidade publica, quando delas participa, sendo a licitagao o 
procedimento administrativo, que a embasa juridicamente, 
como o processo proprio para escolha de terceiro, particular, 
interessado na efetivagao do acordo, objeto da licitagao. 

Evidencia-se que a natureza juridica da licitagao pertence ao campo do 

direito administrat ivo, consagrada na Constituigao Federal, em seu art. 22, 

XXVII , que dispoe: "compete a Uniao legislar sobre normas gerais de licitagao e 

contratagao, em todas as modalidades, para as administragoes publicas 

diretas, autarquicas e fundacionais da Uniao, Estados, Distrito Federal e 

Municipios...". Ressaltando a licitagao como instituto de direito administrativo, 

torna-se o objeto da licitagao o nucleo central, que tern seu resultado um feito 

juridico, que, neste caso, fala-se de um contrato. Esse age como um meio 

tecnico-juridico de formagao de direitos e obrigagoes da Administragao Publica, 

ao determinar a oferta mais vantajosa, da qual surgira um vinculo de acordo, ou 

seja, um contrato. 
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2.2 ASPECTOS GERAIS DA LICITAQAO 

Entende-se por licitagao, o certame publico em que as ent idades dotadas 

de verbas publicas, realiza procedimento competit ive entre interessados, que 

pretendem ser contratados pela Administragao Publica, mediante oferecimento 

da oferta mais vantajosa ao interesse publico. Respeitando de forma geral as 

fases sequenciais do certame, exigindo a adequagao aos atributos legais de 

forma isonomica, para que obtenha um cumprimento das obrigagoes futuras. 

A licitagao discipl ina-se pela Lei de n° 8.666 de junho de 1993, criada para 

regulamentar o disposto no artigo 37, inciso XXI , da Constituigao Federal, que 

impos a licitagao como regra geral, como meio de estabelecer contrato com 

terceiros, salvo os casos elencados para contragao direta. O texto da Lei 

8.666/93, em seu art. 3°, determina quais os principios norteadores do certame 

licitatorio, inserido pelo legislador como normas reguladoras, que garantam a 

efetividade legal a serem cumpridas e aplicadas pela Administragao Publica, 

como se configura na leitura do caput do citado artigo: 

A licitagao destina-se a garantir a observancia do principio 
constitucional da isonomia, a selegao da proposta mais 
vantajosa para a administragao e a promogao do 
desenvolvimento nacional sustentavel e sera processada e 
julgada em estrita conformidade com os principios basicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculagao ao 
instrumento convocatorio, do julgamento objetivo e dos que 
Ihes sao correlatos 

No entendimento de Mukai (2000), o legislador, ao inserir os principios 

constitucionais norteadores da Administragao Publica na lei de licitagoes, quis 

impedir aventuras, afoitezas, l iberalidades ou abuso do dinheiro publico. Ao 

absorver esses principios, tornou um ato de moralizagao dos negocios 

publicos. 

Veja-se, pois, a seguir, uma breve explanagao sobre os principios 

basilares da licitagao 
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2.3 PRINCIPIOS NORTEADORES DA LICITAQAO 

Aborda-se, em seguida, uma breve explanagao acerca dos principios 

basilares da licitagao, previstos na Carta Magna e na especif ica da licitagao. 

2.3.1 P r i nc ip io da Lega l i dade 

Aduz-se que o principio da legalidade, e aplicado a todo e qualquer 

negocio realizado pela Administragao Publica, e lencado na Constituigao 

Federal, no art.37. Numa optica geral, e um principio que se cumpre, e nao se 

atem apenas como parametro indutivo. A essencia desse principio e a 

aplicabil idade efetiva nos termos legais. E pratica, por exemplo, exigir, no 

conteudo do edital licitatorio, o seguimento restrito da lei, e que qual quer 

indicio de desvio de finalidade do que nao e exigido em lei, estara ferindo o 

principio da legalidade. 

O principio da legalidade significa legit imo, correto, valido, aceitavel, 

regular. Qualquer exigencia no ato convocatorio, com total regulagao do roteiro 

descrito pela lei, ou seja, a lei esta vinculado a vontade do licitador, e esse tern 

que se ater a ela, del imitando a vontade do licitador em adequar a necessidade 

executoria aos termos da lei. 

Enuncia Barbosa (2009, Pag. 116), aborda, em caso pratico, o que significa 

esse principio: 

Descendo ao piano pratico, significa este principio, por 
exemplo, que nao podera ser instaurada licitagao para obra e 
servigo que inverta ou desconsidere a sequencia das fases, ou 
etapas, prevista no art. 7°, I a III (projeto basico, projeto 
executivo e execugao); que cada etapa seria obrigatoriamente 
concluida e aprovada, antes de iniciada e seguinte (art.7°, §1°); 
que somente se poderao licitar obras e servigos quando houver 
um projeto basico aprovado, existir orgamento detalhado em 
planilha, houver previsao de recursos orgamentarios 
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suficientes, e, quando a entidade o tiver, o produto aguardado 
da licitagao estiver estabelecido no Piano Plurianual (art.7°,§ 
2°, I a IV, respectivamente). Obedecer a essas imposicoes 
seria cumprir, objetivamente, o principio da legalidade. 

Como observado anteriormente, caso nao seja aplicado o principio em 

tela, nos termos do instrumento convocatorio, estabelece a Lei 8.666/93, no art. 

7°. § 6°, que e cominado a nulidade no ato transgressor, sem se mencionar as 

previsoes criminais constante nos arts. 89 a 99 da mesma lei. Nessas 

condigoes, estrutura-se o procedimento licitatorio, de modo a restringir a 

discricionariedade e determinar as fases ou momentos especif icos. 

E desse entendimento de Bertoncini (2002), que se assevera que, nao 

existia no Direito anterior, t ratamento sistematico dos principios e normas 

jur idicas, fundamentals da Administragao Publica. Possui profunda contratagao 

do regime jur idico administrativo brasileiro, a afirmagao dos principios que so 

eram aceitos pela doutrina. 

Como ainda esclarece Bertoncini (2002), o principio da legalidade que 

estabelece o alicerce normativo do regime juridico administrativo nacional, que 

se irradia por todo ordenamento juridico administrativo, conectando o 

comportamento dos administradores publicos, na atuagao de seus papeis, nos 

tres campos governamentais, alem dos proprios administradores. 

O principio da legalidade se coliga a nogao de Estado de Direito, que e 

aquele que se submete ao proprio direito que o criou, motivo pelo qual nao 

necessita ser inesperado constituir-se o principio da legalidade um dos 

alicerces estruturais do Estado de Direito. Ainda que este nao se confunda com 

a lei, nao se pode contradizer que este constitui uma das suas expressoes do 

direito administrativo. E na legalidade que as pessoas se baseiam nos 

fundamentos de seus direitos, assim como a fonte de seus deveres. Principio 

geral de nosso ordenamento assegurado, no artigo 37 da CF. 

O Principio, em tela, configura-se uma das maiores garantias dos 

administradores frente ao Poder Publico. Ele concede total submissao do 

Poder Publico a previsao legal, visto que, os administradores devem atuar 

sempre em consonancia a lei. Nas relagoes de Direito Privado, e licito fazer 

tudo o que a lei nao proibe, com base no Principio da Autonomia da Vontade. 

Ja, com relagao a Administragao Publica, so e permitido fazer o que a lei 
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autoriza, isto esta expresso no caput do artigo 37 da Constituigao Federal de 

1988. Ass im, o administrador publico nao pode, mediante mero ato 

administrativo, conceder direitos, estabelecer obrigacoes ou impor proibigoes 

aos cidadaos. A criagao de um novo tributo, por exemplo, dependera de lei. O 

destacado conhecimento juridico de Meirelles (2005, pag. 88), ressalva que: 

"Enquanto na administragao particular e licito fazer tudo que a lei nao proibe, 

na Administragao Publica so e permitido fazer o que autoriza". 

Este principio presta uma garantia para o interesse publico, pois, qual 

quer ato praticado pela Administragao Publica, somente tera val idade se 

respaldado em lei, que em sua acepgao ampla, representa um limite para a 

atuagao do Estado, visando a protegao do administrado em relagao ao abuso 

de poder. 

Conforme foi explicitado, na conceituagao do principio da legalidade, 

consolida-se como importante, a manutengao desse principio no Direito 

Administrativo, visto que deve ser efetivado pelos operadores do direito, a f im 

de evitar a falta de vinculagao a norma legal, assim como, a formagao de 

pr iv i leges e a corrupgao no Sistema de Registro de Prego. A promulgagao do 

principio da legalidade facilita o uso dos metodos e procedimentos corretos a 

serem seguidos pelos servidores publicos e as pessoas que com eles atuam. 

Concluindo, faz-se mister ressaltar, que ao se realizar atos administrativos, 

deve-se ter sempre em vista o respeito ao principio da legalidade, para que 

assim, haja a aplicagao da ordem e da justiga na ordem jur idica. 

2.3.2 P r i nc i p i o da i gua ldade ou da i s o n o m i a 

Observa-se o principio da igualdade ou isonomia entre os licitantes como 

primordial da licitagao, como ressalvado no artigo 5°, caput, da Constituigao 

Federal que consiste: "Todos sao iguais perante a Lei, sem distingao de 

qualquer natureza [...]", ressalta-se tal principio no artigo 3°, da Lei 8.666/93, 

aplicando-a na lei de licitagao, com objetivo de por em pratica, o brocardo 

juridico, que menciona "igualdade entre iguais e desigualdade, portanto entre 

os desiguais", isso significa a utilizagao de medidas diferentes para se igualar 
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os desiguais, para que se possam nivelar o direito a um mesmo patamar, pois 

nao pode possuir procedimento seletivo com discriminacao entre 

participantes, ou com clausula do Edital, que afastem eventuais proponentes 

qualif icados ou os prejudiquem no julgamento. 

Define-se que o principio da isonomia deve ser considerado como um 

instrumento regulador das normas, para que todos sob redeas do direito 

administrativo, utilize a lei para um tratamento pacifico. Todos os dispositivos 

legais de licitacoes ou regulamentagao de um peculiar processo licitatorio 

devem ser interpretados a luz do principio da isonomia, o qual , nao tern a 

finalidade de proibicao completa de qualquer diferenciacao entre os 

interessados, pois essa ira ocorrer naturalmente com a selegao da proposta 

mais vantajosa a Administragao Publica. Sua verdadeira aplicagao e a vedagao 

de qualquer discr iminagao eventual, que provoque desvalia de proposta em 

proveito ou interesse de alguem, resultado esse de interferencias pessoais 

injustificadas de algum ocupante de cargo publico. 

Ensina Barbosa (2009, p 117), na expressao do signif icado do principio 

da isonomia: 

Significa que, em tese, em principio, abstratamente, antes de 
iniciar alguma legitima diferenciagao entre possiveis licitantes, 
todos eles disputam do mesmo, identico, direito de decorrer a 
contratante com Administragao. A igualdade, neste caso, e de 
expectativa: todos, em principio, tern iguais expectativas e 
contratar com a Administragao. 

Evidencia-se que, no dizer de Barbosa (2009), isonomia nao e senao a 

igualdade entre os iguais, e a desigualdade entre os desiguais, na exata 

medida das suas desigualdades. A aplicagao desse principio, na lei de 

licitagao, permite a Administragao uma "desigualdade previa" entre possiveis 

licitantes de modo apenas a permitir que, entre eles, alguns, com caracteristica 

de suficiencia tecnica e economica capazes de oferecer seguranga a 

Administragao, do cumprimento de futuro contrato, possam ter suas propostas 

examinadas, em fase posterior a previa habilitagao. 

Como entendido por Mello (2002), o teor polit ico-ideologico absorvido 

pelo principio da isonomia e consagrado pela constituigao em geral, e que a Lei 
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nao pode ser fonte de vantagem ou perseguigoes, mas instrumento regulador 

da vida social que necessita tratar equitat ivamente a todos. 

Ass im, constata-se que a obrigagao da Administragao Publica, nao e 

somente buscar a proposta mais vantajosa, mas tambem demonstrar que 

concedeu a todos os concorrentes aptos, a mesma oportunidade. 

2.3.3 P r i nc ip io da p u b l i c i d a d e 

O principio da publicidade encontra-se contemplado no artigo 37, caput, 

da Constituigao Federal, que norteia todos os atos da Administragao Publica. 

Salienta-se que, todo ato publico, so gera efeito jur idico, depois de publicado. 

Julgam-se ineficazes os atos publicos que praticados pelo administrador, nao 

se publ icam, consubstanciando a transparencia, praticada pelo Estado, na 

figura do governo, com o zelo das verbas publicas. 

Como principio adotado pela lei de licitagao, alem de efetivar os atos 

publicos e dar maior transparencia, esse principio consigna-se outra fungao 

important issima, a de permitir que qualquer pessoa fiscalize e controle os atos 

da Administragao, pertinentes a licitagao, como menciona o art. 4° da lei de 

licitagao: 

Art. A- Todos quantos participem de licitagao promovida pelos 
orgaos ou entidades a que se refere o art. 1° tern direito publico 
subjetivo a fiel observancia do pertinente procedimento 
estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadao acompanhar 
o seu desenvolvimento, desde que nao interfira de modo a 
perturbar ou impedir a realizagao dos trabalhos. 

Nessa egide do principio da transparencia, em prol nao apenas dos 

disputantes, mas de qualquer cidadao. A Lei 8.666/93, no § 3° do artigo 3°, 

estatui que "a licitagao nao sera sigilosa, sendo publicos e acessiveis ao 

publico, os atos de seu procedimento, salvo, quanto ao conteudo das propostas 

ate a respectiva abertura." O artigo 4°, tambem menciona o direito de qualquer 

cidadao acompanhar o desenvolvimento do certame. 
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O artigo 2 1 , da lei 8.666/93, rege sob a publ icidade do instrumento 

convocatorio, e na mesma lei, dar-se-a publicidades a todos os resultados 

relativos as fases licitatorias. Na fase contratual, dar-se-a a devida publicidade 

ao extrato de contrato e suas supervenientes alteracoes, por meio de clausulas 

aditivas. 

Assegura-se, assim, a possibil idade de f iscalizacao dos atos praticados 

no bojo da licitagao, possibil i tando, portanto, a atividade de fiscalizagao 

exercida pelos orgaos publicos e pela coletividade, de modo geral, denominado 

de "controle social". Recordando o conceito de publicidade, nao se resuma as 

publicagoes na imprensa oficial, nos jornais de grande circulagao e quadro de 

aviso em pago publico, conforme previsto na Lei 8.666/93 em seu art. 5°, §2°, 

art. 2 1 , caput, art. 26, caput, 6 1 , paragrafo unico, art. 109, § 1°, os quais se 

enunciam abaixo: 

Art. 5 s Todos os valores, pregos e custos utilizados nas 
licitagoes terao como expressao monetaria a moeda corrente 
nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo 
cada unidade da Administragao, no pagamento das obrigagoes 
relativas ao fornecimento de bens, locagoes, realizagao de 
obras e prestagao de servigos, obedecer, para cada fonte 
diferenciada de recursos, a estrita ordem cronologica das datas 
de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes 
razoes de interesse publico e mediante previa justificativa da 
autoridade competente, devidamente publicada. 
Art. 15[...] 
§ 2- Os pregos registrados serao publicados trimestralmente 
para orientagao da Administragao, na imprensa oficial. 
Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das 
concorrencias, das tomadas de pregos, dos concursos e dos 
leiloes, embora realizados no local da repartigao interessada, 
deverao ser publicados com antecedencia, no mlnimo, por uma 
vez 
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2- e A- do art. 17 e no 
inciso III e seguintes do art. 24, as situagoes de inexigibilidade 
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o 
retardamento previsto no final do paragrafo unico do art. 
8 2 desta Lei deverao ser comunicados, dentro de 3 (tres) dias, 
a autoridade superior, para ratificagao e publicagao na 
imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condigao 
para a eficacia dos atos. 
Art. 61 [...] 
Paragrafo unico. A publicagao resumida do instrumento de 
contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que e 
condigao indispensavel para sua eficacia, sera providenciada 
pela Administragao ate o quinto dia util do mes seguinte ao de 
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sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela 
data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem onus, 
ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei 
Art. 109 [...] 
§ 1 2 A intimagao dos atos referidos no inciso I, alineas "a", "b", 
"c" e "e", deste artigo, excluidos os relativos a advertencia e 
multa de mora, e no inciso III, sera feita mediante publicagao 
na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alineas 
"a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em 
que foi adotada a decisao, quando podera ser feita por 
comunicagao direta aos interessados e lavrada em ata 

Salienta-se que, todos os atos praticados pela Administragao so tern 

eficacia jur idica se publicados, ou seja, os atos que nao forem publicados serao 

passivos de nul idade, nao auferindo a eficacia plena, ja que e forma do Estado 

comprovar se seus atos estao sendo em favor da coletividade, f icando 

assegurada a f iscalizagao de todos. 

2.3.4 P r i nc i p i o da p r o b i d a d e adm in i s t r a t i va o u m o r a l i d a d e 

Evidencia-se que o legislador teve o cuidado de enfatizar o principio da 

probidade administrativa, ja adotado na Constituigao Federal, no artigo 37, 

para aplicar tambem, na lei de licitagao, af i rmando-se que todo ato 

administrativo ha que ser moral ou probo. Violagao do principio significa 

praticar ato indiferente do que se busca no erario publico, com fulcro no 

interesse da colet ividade, dar-se-a por meio de corrupgao ou, em qualquer 

proveito, auferido pelo administrador. 

Para um melhor esclarecimento do principio, em tela, Moraes (2002, p. 

297), conceitua: 

[...] pelo principio da moralidade administrativa, nao bastara ao 
administrador o estrito cumprimento da estrita legalidade, 
devendo ele, no exercicio de sua fungao publica, respeitar os 
principios eticos de razoabilidade e justiga, pois a 
moralidade constitui, a partir da Constituigao de 1988, 
pressuposto[...] 
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O principio da probidade administrativa, necessita ser observada como 

caracteristica necessaria a pratica de qualquer pessoa, que luta com dinheiro 

publico. A lei nao faz nascer a moral: essa preexiste e e essencial ao carater de 

cada pessoa. Denota-se, na necessidade nacional, de que muitos dos que 

promulgaram a Constituigao e que analisa material, muitas vezes em pauta, 

nas CPIs de improbidade, e que, por via de consequencia, sao pegos em 

situagoes vexatorias e em flagrante agressao a Carta Magna. 

Infere-se que o principio, ao ser revigorado na lei de licitagao, quis que 

os agentes praticantes do procedimento licitatorio, t ivessem sob uma dupla 

obrigagao moral e etica, para com erario publico, respeitando-se os preceitos 

constitucionais e infraconstitucionais, reforgando a protegao do interesse 

publico. Com os ensinamentos de Carvalho Filho (2005, p. 203), "a probidade 

tern o sentido de honestidade, boa-fe, moral idade por parte dos 

administradores". Consubstancia-se, que qualquer vantagem, proveito ou 

beneficio auferido pelo administrador, implica em ofensa ao carater probo, 

violando o principio que seria inerente da pessoa do servidor. 

2.3.5 P r i nc i p i o d o j u l g a m e n t o ob je t i vo 

Depreende-se compreensao ao Principio do Julgamento que o mesmo 

significa que, o ju lgamento das licitagoes, seja na fase de analise da 

documentagao, ocorrendo a analise da documentagao, apresentada pelos 

licitantes, f icando a comissao de licitagao, se esse cumpre, plenamente, com 

edital, e esse serve como um roteiro que tern que ser cumprido a risca. Ao 

tocante a analise da proposta, nao pode comportar nenhum subjetivismo 

diverso ao interesse de disputa de prego e ao cumprimento do edital. A ideia 

central desse principio e que a comissao deve agir apenas como aplicagao 

mecanica das exigencias do edital, a comissao deve agir com um julgamento 

objetivo e imparcial, em todas as fases licitatorias, cumprindo com as 

exigencias do edital. 

O principio ju lgamento objetivo, fica evidente nas palavras de Barbosa 

(2009, p. 127): 
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Para possibilitar-se um julgamento objetivo devem-se evitar a 
todo custo criterios com procedimentos mal descritos, que 
possam ensejar deliberacoes da comissao porque Ihe pareceu 
assim, ou Ihe quis parecer, assado. Nada poderia, de fato, 
apenas parecer aos processadores da licitagao, quando do 
julgamento - salvo em hipoteses muito particulares e bem 
circunscrita, que refoguem por completo a regra geral 
pretendida na lei. 

Necessita-se reconhecer que o principio do ju lgamento objetivo, so se 

pode assegurar antemao, nas licitagoes decididas, unicamente pelo valor. 

Quando anal isado quanto a tecnica, rendimento, muitas vezes imprescindiveis 

para analise das propostas, nem sempre sera possivel se atingir o ideal da 

objetividade vis lumbrada, pois quando os bens ou servigos sao fortemente 

aparentados nestas caracterist icas, a prioridade de um ou de outro dependem 

de apreciagoes irredutiveis a um piano excludente de opinioes pessoais. 

2.3.6 P r i nc ip io da v i n c u l a g a o do i n s t r u m e n t o c o n v o c a t o r i o 

O legislador, alem de ter zelo em adotar todos os principios abordados no 

presente trabalho, quis restringir a quase que nulo a atuagao subjetiva do 

aplicador das normas de licitagao, no cumprimento do instrumento 

convocatorio, t ranscrevendo em forma de lei, esta vinculagao restrita do agente 

aplicador dos termos do edital, como se ve na Lei 8.666/93, no art. 4 1 , caput, 

"A Administragao nao pode descumprir as normas e condigoes do edital, ao 

qual se acha estr i tamente vinculada" 

Como explica Ivan Barbosa (2009, p. 129): 

Este principio, expresso na Lei, traduz a afirmagao de que 
licitagao a licitagao e instrumento vinculado, e nao 
discricionario, pois, com efeito, nas licitagoes nao pode a 
comissao (ou servidor responsavel, como nos convites) dar um 
so passo no seu livre-arbitrio, por seu gosto ou preferencia 
particular, cirando regras nao previstas no edital, 
estabelecendo convengoes a seu talento, fixando normas 
ineditas ao edital 
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Destaca-se, neste concerto, Spitzcovsky (2003, p. 182): 

Surgindo o edital como lei interna das licitagoes, a partir do 
instante em que suas regras se tornam publicas, tanto a 
Administragao quantos os licitantes estarao a elas vinculados. 
Dessa forma, nem o Poder Publico podera delas se afastar, 
estabelecendo, por exemplo, um novo criterio de julgamento, 
nem os particulares participantes do certame poderao 
apresentar propostas, ainda que mais vantajosas, langando 
mao de subterfugios nao estabelecidos no edital. 

Aduz-se que o instrumento convocatorio age no certame como se fosse 

lei, devendo todos os participantes se ater a ele, uma vez que o 

descumprimento do edital podera acarretar nulidade do processo. Por isso, o 

aplicador da lei deve cumprir a risca os ditames do edital. 

2.3.7 P r i nc i p i o da i m p e s s o a l i d a d e ou f i na l idade 

Destaca-se outro principio constitucional, que foi empregado tambem 

na lei de licitagao, para ser aplicado de forma generica e ampla a toda atuacao 

da Administragao Publica, nos procedimentos licitatorios. Representa mais uma 

face na optica do principio da igualdade, tomando-o emprestado para os 

direitos iguais disponiveis a todos que queiram contratar com administragao. 

Como observado por Mukai (2000), o principio da impessoal idade fundamental 

da licitagao oferece aos licitantes, iguais oportunidades de veneer o certame. 

Tal principio e uma das f inalidades basicas de toda e qualquer licitagao. 

Observa-se que esse principio inibe as restrigoes que, por ventura, 

venham ferir a competi t iv idade do certame, restrigoes essas que o Tribunal de 

Contas de Sao Paulo vetou. A lgumas restrigoes usuais, em editais nas sumulas 

14 a 30, descre que: 

SUMULA N° 14 - Exigencias de comprovagao de propriedade, 
apresentagao de laudos e licengas de qualquer especie so sao 
devidas pelo vencedor da licitagao; dos proponentes poder-se-
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a requisitar tao somente declaragao de disponibilidade ou de 
que a empresa reune condigoes de apresenta-los no momento 
oportuno. 
SUMULA N° 15 - Em procedimento licitatorio, e vedada a 
exigencia de qualquer documento que configure compromisso 
de terceiro alheio a disputa. 
SUMULA N° 16 - Em procedimento licitatorio, e vedada a 
fixagao de distancia para usina de asfalto. 
SUMULA N° 17 - Em procedimento licitatorio, nao e permitido 
exigir-se, para fins de habilitacao, certificacoes de qualidade ou 
quaisquer outras nao previstas em lei. 
SUMULA N° 18 - Em procedimento licitatorio, e vedada a 
exigencia de comprovagao de filiagao a Sindicato ou a 
Associacao de Classe, como condigao de participagao. 
SUMULA N° 19 - Em procedimento licitatorio, o prazo para 
apresentagao das amostras deve coincidir com a data da 
entrega das propostas. 
SUMULA N° 20 - As contratagoes que objetivem a monitoragao 
eletronica do sistema de transito devem ser precedidas de 
licitagao do tipo "menor prego", vedada a delegagao ao 
particular de atividades inerentes ao Poder de Policia da 
Administragao, bem como a vinculagao do pagamento ao 
evento multa. 
SUMULA N° 21 - E vedada a utilizagao de licitagao do tipo 
"tecnica e prego" para coleta de lixo e implantagao de aterro 
sanitario. 
SUMULA N° 22 - Em licitagoes do tipo "tecnica e prego", e 
vedada a pontuagao de atestados que comprovem experiencia 
anterior, utilizados para fins de habilitagao. 
SUMULA N° 23 - Em procedimento licitatorio, a comprovagao 
da capacidade tecnico-profissional, para obras e servigos de 
engenharia, se aperfeigoara mediante a apresentagao da CAT 
(Certidao de Acervo Tecnico), devendo o edital fixar as 
parcelas de maior relevancia, vedada a imposigao de 
quantitativos minimos ou prazos maximos. 
SUMULA N° 24 - Em procedimento licitatorio, e possivel a 
exigencia de comprovagao da qualificagao operacional, nos 
termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal n° 8.666/93, a 
ser realizada mediante apresentagao de atestados fornecidos 
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, 
devidamente registrados nas entidades profissionais 
competentes, admitindo-se a imposigao de quantitativos 
minimos de prova de execugao de servigos similares, desde 
que em quantidades razoaveis, assim consideradas 50% a 
60% da execugao pretendida, ou outro percentual que venha 
devida e tecnicamente justificado. 

SUMULA N° 25 - Em procedimento licitatorio, a comprovagao 
de vinculo profissional pode se dar mediante contrato social, 
registro na carteira profissional, ficha de empregado ou 
contrato de trabalho, sendo possivel a contratagao de 
profissional autonomo que preencha os requisitos e se 
responsabilize tecnicamente pela execugao dos servigos. 
SUMULA N° 26 - E ilegal a exigencia de recibo de recolhimento 
da taxa de retirada do edital, como condigao para participagao 
em procedimentos licitatorios. 
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SUMULA N° 27 - Em procedimento licitatorio, a cumulagao das 
exigencias de caucao de participagao e de capital social 
mlnimo insere-se no poder discricionario do administrador, 
respeitados os limites previstos na lei de regencia. 
SUMULA N° 28 - Em procedimento licitatorio, e vedada a 
exigencia de comprovagao de quitagao de anuidade junto a 
entidades de classe como condigao de participagao. 
SUMULA N° 29 - Em procedimento licitatorio, e vedada a 
exigencia de certidao negativa de protesto como documento 
habilitatorio. 
SUMULA N° 30 - Em procedimento licitatorio, para aferigao da 
capacitagao tecnica, poderao ser exigidos atestados de 
execugao de obras e/ou servigos de forma generica, ficando 
vedado o estabelecimento de apresentagao de prova de 
experiencia anterior em atividade especlfica, como realizagao 
de rodovias, edificagao de presidios, de escolas, de hospitais, e 
outros itens. 

Verif ica-se que, esse principio reza, que nao pode confer no edital 

clausulas discriminatorias, ou que restrinjam a competit ividade, como no caso 

da exigencia em instrumento convocatorio de certas marcas e modelos. Na 

pratica, veda-se por lei, constituindo-se uma grave afronta a esse principio, 

visto que so existe um fabricante para este produto, so f icando este a cumprir 

com o edital. Na pratica, esse ato e caracterizado como crime, pois nao passa 

de uma licitagao direcionada para um so interessado. 

2.3.8 P r i nc ip io da i n d i s p o n i b i l i d a d e d o s in te resses p u b l i c o s 

Denota-se que, de todos os principios, o mais importante e 

extraordinario, que foi descrito de forma sublime por Mello (2002), com aquela 

regra segundo a qual os interesses publicos, "qualif icados como proprios da 

coletividade - internos ao setor publico - nao se encontram a livre disposigao 

da vontade do administrador. Antes, para este, coloca-se a obrigagao, o dever 

de cura-los, nos termos da finalidade a que estao adstritos. E a ordem legal 

que dispoe. 

Na expl icagao de Mello (200, p. 26/27): 
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[...] um ponto nuclear de convergencia e articulacao de todos 
os principios e normas de direito administrativo, assumindo 
roupagem de um efetivo regime juridico-administrativo cujas 
"pedras de toque" consistem na supremacia do interesse 
publico sobre o privado e na indisponibilidade dos interesses 
publicos pela Administragao. 

Consol ida-se que o interesse publico, portanto, trata-se de uma 

dimensao, que determina a expressao dos direitos individuals, vista sob um 

prisma coletivo. Tem-se, como objetivo central do Estado, o cumprimento do 

interesse publico, e esse deve prevalecer, acima de tudo. 



29 

3 S I S T E M A D E R E G I S T R O D E P R E Q O E F I G U R A DO C A R O N A 

No ordenamento jur idico brasileiro como instrumento pertinente ao ramo 

do Direito Administrat ivo Publico, foi adotado um procedimento administrativo 

especif ico, para contratagao por qualquer ente publico, denominado de 

licitagao publica, para contratagao de servigo ou aquisigao de bens. Na 

legislagao especif ica, foram elencadas as modal idades de licitagoes para se 

cumprir os objetivos de contratagao, estando atos administrativos, 

intr insecamente interl igados a essas modal idades. Destarte, na atualidade, 

surge um novo procedimento administrativo, para contratagao ou aquisigao, 

conhecida usualmente como Sistema de Registro de Prego, e sendo 

denominado de "carona", o ente dotado de verba publica, que adere a esse 

procedimento. Em suma, esse procedimento consiste, s implesmente em aderir 

a uma ata de ju lgamento de pregos, obtida em uma licitagao alheia ao carona, 

ou seja, em uma licitagao nascida e gerada por outro ente realizador de todos 

os atos administrat ivos, vinculado ao certame licitatorio. Ao aderir a esse 

procedimento, atropelam-se os varios atos administrativos vinculados aos 

procedimentos legais, os quais antecedem, informam e fundamentam a 

contratagao, desfavorecendo a precisa literalidade dos disposit ivos legais. 

3.1 DO FUNDAMENTO LEGAL DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREQO 

O sistema de registro de prego, por ser um procedimento administrativo 

de contratagao lastreado na lei de licitagao, tern sua natureza juridica 

pertinente ao Direito Administrat ivo Publico. Inicialmente, foi regulamentada na 

esfera, federal no ano de 1998, por meio de Decreto de n° 2.743. O SRP tern 

sua previsao legal, na lei de licitagao de n° 8.666/93, art. 15, inciso II e §§ 1° a 

6°, com a seguinte redagao: 

Art. 15. As compras, sempre que possivel, deverao: II - ser 
processadas atraves de sistema de registro de pregos; 
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§ 1 - 0 registro de pregos sera precedido de ampla pesquisa de 
mercado. 
§ 2- Os pregos registrados serao publicados trimestralmente 
para orientagao da Administragao, na imprensa oficial. 
§ 3 2 O sistema de registro de pregos sera regulamentado por 
decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as 
seguintes condigoes: 
I - selegao feita mediante concorrencia; 
II - estipulagao previa do sistema de controle e atualizagao dos 
pregos registrados; 
III - validade do registro nao superior a um ano. 
§ A- A existencia de pregos registrados nao obriga a 
Administragao a firmar as contratagoes que deles poderao 
advir, ficando-lhe facultada a utilizagao de outros meios, 
respeitada a legislagao relativa as licitagoes, sendo assegurado 
ao beneficiario do registro preferencia em igualdade de 
condigoes. 
§ 5 2 O sistema de controle originado no quadro geral de 
pregos, quando possivel, devera ser informatizado. 
§ 6 s Qualquer cidadao e parte legitima para impugnar prego 
constante do quadro geral em razao de incompatibilidade 
desse com o prego vigente no mercado. 

Na lei de pregao n° 10.520/2002, em seu art. 1 1 , faculta a modalidade 

originaria do Sistema de Registro de Prego, prevendo a possibi l idade de 

adogao do pregao. Na Integra desse artigo, consta que: 

As compras e contratagoes de bens e servigos comuns, no 
ambito da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municipios, quando efetuadas pelo sistema de registro de 
pregos previstos no art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, poderao adotar a modalidade de pregao, conforme 
regulamento especlfico. 

Observa-se que, alem da modal idade licitatoria concorrencia, podera 

tambem o pregao derivar o Sistema de Registro de Prego, ou seja, a ata 

gerada na modal idade pregao podera, desde que previamente prevista no 

instrumento convocatorio, processo licitatorio, na modal idade pregao no 

Sistema de Registro de Prego, possibil itando originar uma Ata de registro de 

Prego da proposta mais vantajosa. 
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3.2 DA DEFINIQAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREQO 

O Decreto de n° 3 .931, de 19 de setembro de 2001 , alterado Pelo 

Decreto de n° 4.342, de 23 de agosto de 2002. Segundo a definicao constante 

no inciso II do seu art. 1°, Ata de Registro de Prego: 

[...] documento vinculativo, obrigacional, com caracteristica de 
compromisso para futura contratagao, onde se registram os 
pregos, fornecedores, orgaos participantes e condigoes a 
serem praticadas, conforme as disposigoes contidas no 
instrumento convocatorio e propostas apresentadas. 

Na redacao dada pelo art. 1°, paragrafo unico, do Decreto 3.931/2001, 

entende-se, que se trata de cadastro de produtos e fornecedores, selecionados 

mediante previo processo de licitagao, para contratagao futura para bens e 

servigos. 

Para Meirelles (1991, p. 62), define-se sistema de registro de prego como: 

O sistema de compras pelo qual os interessados em fornecer 
materials, equipamentos ou genero ao Poder Publico 
concordam em manter os valores registrados nos orgaos 
competentes, corrigidos ou nao, por um determinado periodo, e 
a fornecer as quantidades solicitadas pela Administragao no 
prazo previamente estabelecido. 

Com base na doutrina especial izada, o S R P e um procedimento especial 

de licitagao, que se concretiza por meio de uma concorrencia ou um pregao, 

presencial ou eletronico, escolhendo a proposta mais vantajosa, vis lumbrando 

uma eventual contratagao pela Administragao. Trata-se de um contrato 

normat ive consti tuido como um cadastro de produtos e fornecedores, 

selecionados mediante licitagao, para contratagoes sucessivas de bens e 

servigos, respeitados os quantativos e outras condigoes do ato convocatorio. 

Para definir a figura do carona. SANCHES (2009, 
<http:// jus.uol.com.br/revista/texto/12990>): 

Ja a figura do "carona" (aquele orgao que nao participa da 
licitagao nem integra a Ata de Registro de Pregos) e pratica ja 

http://jus.uol.com.br/revista/texto/12990
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adotada em diversos orgaos publicos (especialmente a Uniao), 
sendo extremamente polemica. Alguns defendem a legalidade 
dessa figura juridica, que surgiu com o Decreto Federal n.° 
3.931/01 (no ambito da Uniao), justificando-a na celeridade das 
contratagoes publicas. Destaca-se, entre os defensores do 
"carona", Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, para quern este 
procedimento atende ao interesse publico e ao principio da 
proposta mais vantajosa... 

Aduz-se que figura do carona, como fosse uma utilizagao por um orgao 

administrativo da proposta homologada por outro orgao diferente deste, em 

uma licitagao. Como se sabe, o registro de pregos pode ser implantado 

mediante uma licitagao, realizada por um ou mais orgaos administrat ivos.Tem-

se essa licitagao como um processo de abrangencia geral compativel com as 

necessidades dos orgaos, que participam do sistema de registro de prego. O 

"carona" ocorre quando um outro orgao, nao participante originariamente da 

licitagao, realiza contratagoes, com base no resultado do certame com 

interessado vencedor da licitagao originaria. Essa contratagao, superveniente 

nao e computada para efeito de exaurimento dos quantitativos maximos 

previstos, originalmente, por ocasiao da licitagao. 

3.3 DA DISTINQAO EM RELAQAO AS CONTRATAQOES CONVENCIONAIS 

A principal diferenga do Sistema de Registro de Prego, em relagao as 

contratagoes convencionais, esta no objeto da licitagao. No Sistema 

convencional, a licitagao destina-se a selecionar fornecedor e proposta para 

contratagao especif ica, a ser efetivada, ao final do procedimento, pela 

Administragao. Enquanto que, no Sistema de Registro de Prego, a licitagao 

destina-se a selecionar o fornecedor e a proposta para contratagao nao 

especif ica, seriada, que podera ser realizada, por repetidas vezes, durante um 

certo periodo. 

Exime-se da sequencia dos atos administrativos do S R P , diverge 

tambem da sequencia das modal idades de licitagao convencionais. Tem-se a 

seguinte sequencia, em via de regra, para abertura de processo licitatorio: 

abre-se o processo licitatorio, com a solicitagao de abertura de processo de 
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contratagao, anexo termo de referenda; seguida de pesquisas de mercado do 

objeto pretendido; previa autorizagao do ordenador de despesa; declara de 

dotagao orgamentaria e previsao de recursos; designagao por portaria de 

servidor publico para constituigao da comissao de licitagao, protocolo e termo 

de autuagao expedidos pela comissao; ato convocatorio e parecer jur idico. Ja 

no Sistema em estudo, t e m - s e a seguinte sequencia, solicitagao de adesao; 

autorizagao de adesao; confirmagao de fixagao da proposta pelo fornecedor; 

contrato e publicagao. 

3.4 ATA DE REGISTRO DE PREQO 

Constitui-se a Ata de Registro de Prego do resultado de um 

procedimento licitatorio, no qual seleciona-se a proposta mais vantajosa para 

que posteriormente, essa encontre-se disponivel para futura adesao, para 

contratagao do licitante ganhador. 

Para JACOBY (2006, p. 361), Ata de Registro de Prego "e um 

instrumento jur id ico f inal idade propria e distinta dos demais elementos do 

Sistema de Registro de Prego" 

Decreto 3 .931/2001, em seu art. 1°, II, menciona sobre a Ata de Registro 

de Prego, preconizando que se refere a um: 

[...] Ata de Registro de Pregos - documento vinculativo, 
obrigacional, com caracteristica de compromisso para futura 
contratagao, onde se registram os pregos, fornecedores, 
orgaos participantes e condigoes a serem praticadas, conforme 
as disposigoes contidas no instrumento convocatorio e 
propostas apresentadas. 

Enfatiza-se a instrumentalizagao, em consonancia ao art. 8° do Decreto 

3.931/2001: 

A Ata de Registro de Pregos, durante sua vigencia, 
podera ser utilizada por qualquer orgao ou entidade da 
Administragao que nao tenha participado do certame 
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licitatorio, mediante previa consulta ao orgao gerenciador, 
desde que devidamente comprovada a vantagem 

Salienta-se que a adesao e livre a qualquer orgao, mediante autorizagao 

do orgao gerenciador, e que, para essa adesao, deve-se apenas comprovar a 

vantagem, desprovendo-se da importancia do cumprimento do interesse 

publico, eximindo-se da obrigagao de licitar. 

Cita-se que existem tres requisitos para que a Administragao adote o 

Sistema de Registro de Prego. (PEIXOTO, 2007): 

1°) Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de 
Pregos, observadas as condigoes nela estabelecidas, optar 
pela aceitagao ou nao do fornecimento, independentemente 
dos quantitativos registrados em Ata, desde que este 
fornecimento nao prejudique as obrigagoes anteriormente 
assumidas. Por conseguinte, o fornecedor podera recusar-se a 
fornecer o produto ou prestar o servigo a esta administragao 
"extemporanea", sem que isso gere qualquer punigao. 
2°) A administragao que requisita a utilizagao da Ata de 
Registro de Pregos a outro orgao (gerenciador), nao podera 
exceder a 100% dos quantitativos registrados. 
3°) A possibilidade de aproveitamento da Ata por outro orgao, 
entidade ou unidade da Administragao Publica, devera estar 
prevista no ato convocatorio 

Salienta-se que, ao fornecedor, cabe a decisao de fornecer ou nao, 

devendo esse observar se o futuro fornecimento afetara o cumprimento da 

obrigagao, anteriormente assumida. Fica a Administragao obrigada a solicitar 

ate o limite estabelecido na licitagao originaria, nao podendo ultrapassar esse 

limite. No entanto, o fornecedor podera contratar com Administragao tantas 

vezes seja solicitado 

Na linha de instrumentalizagao do SRP Jacoby (2006, p. 332): 

A consumagao da contragao somente o corre se, e somente 
se, houver necessidade. O licitante compromete-se a manter 
durante o prazo definido a disponibilidade do produto nos 
quantitativos maximo pretendidos. Desse modo o Sistema de 
Registro de Prego constitui em importante instrumento onde as 
demandas sao incertas, frequente ou de dificil mensuragao. 
Por outro lado, como ja decidiu o Tribunal de Contas da Uniao, 
podem ser utilizados para outros objetos que dependem de 
outras variaveis inibidoras do uso das licitagoes convencionais, 
tal como ocorre com um Municipio que aguarda recurso de 
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convenios - muitas vezes transferidos em final de exercicio 
com prazo restrito para aplicagao; liberado os recursos se 
objeto ja houver sido licitado pelo Sistema de Registro de 
Prego cabera apenas ser expandido a nota de empenho para 
consumar a contratagao 

A luz do art. 1°, inciso II, do Decreto 3.931/2001, oferece as condigoes a 

serem implantadas na Ata de registro de prego, no que se referenda a marca, 

tipo e local da entrega. Essas condigoes sao de grande importancia para 

garantia e qual idade do procedimento e justificativa do prego e beneficios das 

propostas ganhadoras. 

No disposto no Decreto federal de n° 3.931/2001, em seu art. 4°, 

estabelece o prazo de vigencia do Sistema de Registro de Prego, preconizando 

que o "[...] O prazo de val idade da Ata de Registro de Prego nao podera ser 

superior a um ano, computadas neste as eventuais prorrogagoes." 

Nao obstante a perplexidade de alguns doutr inadores com a excegao 

criada pela norma regulamentar, no entendimento de MARQAL (2002, p. 165), 

"tal procedimento nao deve ser, de antemao, considerado ilegal, na medida em 

que cria um mecanismo excepcional, que somente pode ser adotado nas 

condigoes estabelecidas no regulamento e na lei". Ass im, como a Lei de 

licitagao n° 8.666/93 admite a concorrencia de fatos supervenientes ou 

imprevisiveis, p o d e - s e entender que o Decreto 3.931/01 tambem se faz, nesse 

caso. Note-se que, preenchidos os requisitos legais e regulamentares para a 

prorrogagao em tela, de carater excepcional, deve-se ressaltar, nao se 

vislumbra, em principio, na dimensao finalistica, prejuizo ao interesse publico 

nem ofensa aos principios que regem o procedimento licitatorio. 

No entendimento de Jacoby (2006, p. 402), o prazo de vigencia 

estabelecido para o Sistema de Registro de Prego, de doze meses, pode ser 

mutavel na seguinte situagao hipotetica: 

Imagine-se uma hipotese em que e possivel definir uma 
determinada demanda em larga escala para ocorrer em breve 
periodo, caso seja aprovado determinado convenio. Caberia, 
entao, proceder o SRP para essa aquisigao e, com vistas para 
obter condigoes mais vantajosas, pode a Administragao 
declarar que a validade do SRP e de apenas sessenta dias. 
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Em consonancia ao art. 57, § 4°, da lei de licitagao, que em seu texto 

diz: "Em carater excepcional, devidamente just i f icado e mediante autorizagao 

da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo 

podera ser prorrogado por ate doze meses". De acordo com o art. 12 do 

Decreto federal n° 3.931/2001, a "A Ata de Registro de Pregos podera sofrer 

alteragoes, obedecidas as disposigoes contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 

1993. 

Apossa-se do sentido de Jacoby (2006), a norma permite alterar a Ata 

de Registro de Prego, modif icando-se as bases da contratagao futura, tendo 

por moldura legal as regras do art. 65 da Lei 8.666/93. Entende-se entao, que 

os pregos registrados sao flexiveis, de acordo com a atualizagao do mercado 

economico. Em observancia ao § 1°, do art. 65 da Lei de Licitagao de n° 

8.666/93, preve a possibi l idade de aditamento do quantitative da Ata de 

Registro de Prego em ate 25 %, obrigando o fornecedor a cumprir com a 

quant idade acrescida, esse aditivo, porem, so e valido para os orgaos 

originarios realizadores do certame. 

Extrai-se, da doutr ina, o posicionamento favoravelmente a existencia de 

um limite maximo, para aquisigao, derivadas de ata de registro e prego: 

E possivel atingir-se o limite das aquisigoes previstas no edital. 
Se tal vier a ocorrer, dar-se-a o exaurimento do registro. Isso 
se verificara, por exemplo, quando a licitagao para registro 
estivar envolvido certo quantitative de produtos. Imagine-se 
que as nessecidades da Administragao e superem suas 
estimativas. E preciso adquirir quantidades que ultrapassem o 
montantes indicado no por ocasiao no registro. Nesse caso, 
aplica-se as regras gerais acerca e vinculagao dos contratos 
aos termos da licitagao. Por decorrencia, nao cabera 
fundamentar a aquisigao no registro de prego, eis que esse ja 
se exauriu. (MARQAL, 2008, p. 193) 

Nos §§ 1° e 2°, art. 12, do Decreto 3.931/2001, tambem regula a 

alteragao da Ata de registro de prego, in verbis: 

Art. 12 [...] 
§ 1 e O prego registrado podera ser revisto em decorrencia de 

eventual redugao daqueles praticados no mercado, ou de fato 
que eleve o custo dos servigos ou bens registrados, cabendo 
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ao orgao gerenciador da Ata promover as necessarias 
negociacoes junto aos fornecedores. 
§ 2- Quando o prego inicialmente registrado, por motivo 
superveniente, tornar-se superior ao prego praticado no 
mercado o orgao gerenciador devera: 
I - convocar o fornecedor visando a negociagao para redugao 
de pregos e sua adequagao ao praticado pelo mercado; 
l l - frustrada a negociagao, o fornecedor sera liberado do 
compromisso assumido; e 
III - convocar os demais fornecedores visando igual 
oportunidade de negociagao. 

Conforme Jacoby (2006, p. 340): 

[...] tern determinados fatores que necessitam ser ressaltados 
quando sao negociados pregos mais concorrentes no mercado, 
com ajustamento apenas a empresa, ajustada pelo impostos 
aderentes e prego atualizado por prazos estendidos e vendas 
em numero e entregas ajustados. Cumprindo as obrigagoes 
assumidas a demanda exigida pela administragao publica. 
Como dispoem no art. 12, § 3°, do Decreto de n° 3.931/01, que 
"A Ata de Registro de Pregos podera sofrer alteragoes, 
obedecidas as disposigoes contidas no art. 65 da Lei n Q 8.666, 
de 1993. § 3- Quando o prego de mercado tornar-se superior 
aos pregos registrados e o fornecedor, mediante requerimento 
devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, 
o orgao gerenciador podera: I - liberar o fornecedor do 
compromisso assumido, sem aplicagao da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicagao ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; II - convocar os demais fornecedores visando 
igual oportunidade de negociagao. 

Porem, o § 4° descreve que, "Nao havendo exito nas negociacoes, o 

orgao gerenciador devera proceder a revogacao da Ata de Registro de Pregos, 

adotando as medidas cabiveis para obtencao da contratagao mais vantajosa. 

O do Acordao n° 1.487/2007, o Plenario TCU determinou ao Ministro de 

Planejamento, Orgamento e Gestao que adotasse providencias com vista a 

reavaliagao das regras atualmente estabelecida para S R P , de forma a 

estabelecer limites para adesao a atas de registro de prego por outros orgaos 

caronas. De acordo com aludida deliberagao, a determinagao em tela visa 

preservar os principios da competencia, da isonomia, e da busca da maior 

vantagem para administragao, tendo em vista que as regras atuais permitam a 
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indesejavel situagao de adesao ilimitada a atas em vigor, desvirtuando as 

f inalidades buscadas por essa sistematica. 

3.5 6 R G A O S ORIGINARIOS REALIZADOR DA LICITAQAO 

Para se conceituar orgao originario realizador da licitagao, recorda-se do 

conceito de orgaos publicos, como "uma unidade que congrega atribuigoes 

exercidas pelos agentes publicos que o entregam com objetivo de expressar a 

vontade do Estado" (Dl PIETRO, 2002, p. 426). 

Entende-se como orgao originario ou gerenciador na orbita do SRP, toda 

pessoa juridica de direito publico, dotado de verba publica, que praticou todos 

os conjuntos de atos administrativos e requisitos formais, inerente e preciso 

para realizagao de um procedimento licitatorio, para registro de pregos e 

gerenciamento da Ata de Registro de Pregos dele decorrente. 

O conceito de orgao gerenciador e previsto no inciso III do artigo 1° do 

Decreto federal n° 3 .931/01: 

III - Orgao Gerenciador - orgao ou entidade da Administragao 
Publica responsavel pela condugao do conjunto de 
procedimentos do certame para registro de pregos e 
gerenciamento da Ata de Registro de Pregos dele decorrente. 

Observa-se que a lei atribui a condigao de orgao gerenciador tanto ao 

orgao como a unidade que congrega atribuigao a pessoa jur idica, que integra a 

Administragao Publica. 

A Carti lha do Sistema de Registro de Pregos da Prefeitura Municipal de 

Joao Pessoa (2007, p. 09), Estado da Paraiba, completa o conceito do texto 

acima citado, explanando que o orgao gerenciador: 

E, geralmente, o orgao que possui maior capacidade tecnica 
para realizar todo o procedimento, seja por possuir melhor 
estrutura ou por estar habituado a realizar contratagoes do 
objeto cujo prego se esta registrado. 
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Segundo professor Jacoby (2006, p. 364), o orgao gerenciador" [ . . . ] e o 

responsavel pela conducao do conjunto de procedimento do certame para 

registro, pregos e gerenciamento da Ata de Registro de Pregos". 

Na pratica administrativa, a Prefeitura Municipal de Joao Pessoa Estado 

da Paraiba, constituiu uma comissao propria denominada de Central 

Permanente de Licitagao, com a sigla COPEL, e essa comissao e orgao 

gerenciador do Sistema de Registro de Prego vinculado a Secretaria municipal 

de Administragao. A essa comissao, foram atribuidos todos os atos de controle 

do SRP, elencados nos incisos do paragrafo 2° do art. 3° do Decreto Federal n° 

3.931/01. Apossar-se do sentido que as atribuigoes se resumem em tres 

grandes grupos, que sao: implantar, administrar e controlar o Sistema de 

Registro de Pregos. O supracitado dispositivo traz em seu texto o seguinte 

conteudo: 

§ 2° Cabera ao orgao gerenciador a pratica de todos os atos de 
controle e administragao do SRP, e ainda o seguinte: 
I - convidar, mediante correspondencia eletronica ou outro meio 
eficaz, os orgaos e entidades para participarem do registro de 
pregos; 
II - consolidar todas as informagoes relativas a estimativa 
individual e total de consumo, promovendo a adequagao dos 
respectivos projetos basicos encaminhados para atender aos 
requisitos de padronizagao e racionalizagao; 
III - promover todos os atos necessarios a instrugao processual 
para a realizagao do procedimento licitatorio pertinente, 
inclusive a documentagao das justificativas nos casos em que a 
restrigao a competigao for admissivel pela lei; 
IV - realizar a necessaria pesquisa de mercado com vistas a 
identificagao dos valores a serem licitados; 
V - confirmar junto aos orgaos participantes a sua concordancia 
com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e 
projeto basico; 
VI - realizar todo o procedimento licitatorio, bem como os atos 
dele decorrentes, tais como a assinatura da Ata e o 
encaminhamento de sua copia aos demais orgaos 
participantes; 
VII -gerenciar a Ata de Registro de Pregos, providenciando a 
indicagao, sempre que solicitado, dos fornecedores, para 
atendimento as necessidades da Administragao, obedecendo a 
ordem de classificagao e os quantitativos de contratagao 
definidos pelos participantes da Ata; 
VIII - conduzir os procedimentos relativos a eventuais 
renegociagoes dos pregos registrados e a aplicagao de 
penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de 
Registro de Pregos; e 
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IX - realizar, quando necessario, previa reuniao com licitantes, 
visando informa-los das peculiaridades do SRP e coordenar, 
com os orgaos participantes, a qualificagao minima dos 
respectivos gestores indicados. 

No inciso IV do artigo 1° do Decreto federal n° 3.931/01, preve mais 

identidades participantes do SRP, definido-os de orgao participante, em seu 

texto que, "Orgao Participante - orgao ou entidade que participa dos 

procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Pregos e integra a Ata de 

Registro de Pregos". 

No texto legal, identif icam-se duas especies de participantes, os que 

participam dos atos administrativos, inerentes ao procedimento licitatorio 

originario, denominado de Orgaos Participantes a Priori, e os orgaos 

participantes que nao participam do procedimento inicial, mas aderem 

posteriormente aos produtos ou servigos constantes na Ata Registro de Pregos, 

esses sao denominados de Orgaos Participantes a posteriori, tambem 

conhecidos como "orgao carona" de cunho usual, figura do carona. 

A definigao acima citada, prevista pelo Decreto Federal n° 3.931/01, so 

se refere ao Orgao Participante a priori, como bem anota a Cartilha do Sistema 

de Registro de Pregos da Prefeitura Municipal de Joao Pessoa, que aquele e: 

"Orgao ou ent idade que participou dos procedimentos iniciais do Sistema de 

Registro de Pregos e formalizou sua participagao por meio do Termo de 

Adesao e integra a Ata de Sistema de Registro de Pregos". (Cartilha do SRP da 

PMJP, 2007, 2007, p. 10). 

Resume-se que, o Orgao Participante, a Priori, e aquele que participa 

dos atos antecessores ao procedimento licitatorio, que gerara a Ata de Registro 

de Pregos, ou seja, participa do inicio do procedimento administrativo, sendo 

sua demanda prevista na Ata e tornando obrigagao do devedor entrega-la, 

caso haja necessidade de contratagao. 

Observa-se que o Decreto federal 3.931/01 autoriza qualquer orgao ou 

entidade que nao tenha assumido, no momento apropriado, a posigao formal 

de orgao participante a priori, a utilizagao da Ata de Registro de Pregos. £ ai 

que surge o Orgao Participante a posteriori, ou como tambem e conhecido, o 

"orgao carona". Portanto, este sera o orgao que nao esteve previamente 

inserido no Sistema de Registro de Pregos e nao tern sua demanda prevista no 
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processo. Podendo participar do Sistema de Registro de Pregos apresentando 

sua demanda ao Orgao Gerenciador, que negociara o fornecimento do 

quantitative levantado com o fornecedor. 

3.6 V A N T A G E N S E DESVANTAGENS DO SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREQO 

Sabe-se que, os procedimentos licitatorios previstos em nosso ordenamento 

juridico, apresentam vantagens e desvantagens a Administracao Publica e, com o 

Sistema de Registro de Prego, nao seria diferente. 

A vantagem que mais se destaca, no sistema de registro de pregos, esta na 

simplrficagao dos procedimentos e diminuigao do numero de licitacao, realizadas 

continua para a aquisigao de um mesmo objeto ou de objetos semelhantes. Em 

consequencia da diminuigao desses procedimentos, ocorrera uma redugao de custos 

operacionais. 

Aduz-se que o Sistema de Registro de Prego faculta a Administracao Publica 

fazer contratagoes com valores semelhantes aos pregos praticados em mercado 

atacadista, impedindo os pregos super-faturados. Devendo a Administracao, negociar 

com lotes minimos que admitam os fornecedores a formular uma proposta mais 

vantajosa, pois na ordem do mercado comercial, quando aumenta a quantidade, o valor 

tende a cair. 

Segundo Carvalho (2008), grandes estoques signrficam grandes volumes de 

capital imobilizado, custos com armazenagem e vigilancia e aumento do indice de perda 

por prazo de validade. Com a adogao do Sistema de Registro de Prego, a Administracao 

Publica pode fazer diversos pedidos, em curto espago de tempo e com rapidez, de um 

mesmo item, em procedimento semelhante a aquisigao de bens e servigos pela 

iniciativa privada. 

Nota-se a celeridade das contratagoes, quando adotado o procedimento de 

Registro de Prego, com dispensa de exigencia de previa dotagao orgamentaria, com 

saldo suficiente de recurso, para fazer frente as contratagoes e a supressao de atos 

administrativos inerentes ao procedimento normal nas licitagoes. A redugao de estoque 

e da perda de bens deterioraveis tern uma grande flexibilidade dos limites de 
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mcxlificacao dos quantitativos licitados, reflexo da dispensa de previa dotagao 

orgamentaria, pois entende-se que a Administracao nao fica obrigada a contratar, 

servindo apenas de mera expectativa de aquisigao. O procedimento de Registro de 

Prego possibilita estabelecer parcerias entre orgaos e entidades, para contratagao de 

objeto de interesse comum. Os orgaos participantes do procedimento em estudo tern a 

vantagem de controlar a quantidade pedida e, por consequencia, o controle do consumo, 

pois a Administragao goza de total liberdade quanto a implantagao dos metodos para 

controle de consumo. 

Outra vantagem que se destaca em relagao aos demais procedimentos 

licitatorios, e o prazo de vigencia das propostas. Para as licitagoes comuns, o prazo 

fixado em Lei e de sessenta dias, ja no Sistema de Registro de Prego, a proposta esta 

valida enquanto durar a vigencia da ata, ou seja, ate doze meses. Nas licitagoes comuns, 

as aquisigoes se vinculam ao exercicio financeiro em que foram realizadas, ja a vigencia 

de uma Ata de Registro de Prego pode ultrapassar um determinado exercicio financeiro. 

Essa peculiaridade tambem pode ser considerada uma vantagem. 

Como desvantagens, pode-se citar: a possibi l idade de defasagem dos 

dados constantes do Sistema de Registro Prego em relagao aos produtos e 

pregos oferecidos pelo mercado. Pode-se usar, como exemplo, o caso de 

material de informatica, que se renova em alt issima velocidade. Sabe-se que, 

nos dias atuais, a informatica se renova, e ao aderir a uma Ata de Registro de 

Prego, corre-se o risco de comprar um material defasado por um prego acima 

do mercado. Observando o tempo de realizagao e tempo de adesao, os pregos 

dos produtos podem estar defasados, no decorrer de um lapso temporal. Ha 

uma tendencia de padronizagao de produtos e servigos, com especif icagoes 

genericas, tendo em vista que o interesse publico e passivel de diferenciagao, 

em determinadas regioes. Por exemplo, o interesse de uma determinada 

localidade pode ser diferente de uma outra localidade, ou seja, o que serve 

para uma, nao obrigatoriamente deve servir para todas, indo contra o principio 

do interesse local. 

O objeto da licitagao deve constituir um evento singular e impar, ja que, tanto o 

orgao, quanto o fornecedor contratado devem analisar os aspectos peculiares para uma 

aquisigao ou prestagao de servigos, suprindo, assim, as necessidades publicas, a 

medida que essas mudam. 
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Entretanto, o Sistema de Registro consegue suprir boa parte das necessidades 

da Administracao Publica, abrangendo aquisigao de bens e services, uma vez que pelo 

sistema, nao e possivel registrar o preco de obras. Porem, e uma desvantagem 

totalmente compreensivel, visto que cada obra tern sua particularidade e que, para se 

ajustar o valor, deve-se levar em conta varios aspectos geograficos e engenharias 

especificas para construcao. 

Em relagao ao orgao carona, a desvantagem esta no consentimento do 

orgao gerenciador de liberar a Ata de Registro de Prego, ou nao, para possivel 

adesao do carona. Infere-se como uma previa consulta ao orgao gerenciador da Ata 

de Registro de Prego, observar se o objeto esta de acordo com as necessidades do 

orgao e se os quantitativos serao suficientes para atender a demanda. Apos essa 

verificagao, o orgao gerenciador indica ao caroneiro o fornecedor ou o prestador de 

servigo, variando de acordo com o objeto da Ata. Ja a acertagao do fornecedor, por sua 

vez, fica condicionada a nao gerar prejuizo aos compromissos assumidos na Ata de 

Registro de Prego. Por fim, deverao ser respeitadas e mantidas todas as condigoes do 

edital original, ressalvadas apenas as renegociagoes promovidas pelo orgao gerenciador 

que se fizerem necessarias. Existe, ainda, a possibilidade de haver o cancelamento da 

Ata de Registro de Prego, a qualquer momento, por petigao. 
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4 A S P E C T O S P O L E M I C O S DO S I S T E M A D E R E G I S T R O D E P R E Q O 

4.1 DA OBRIGATORIEDADE CONSTITUCIONAL DE LICITAR 

A obrigagao de todos os orgaos e entidades, dotados de verbas publicas 

de licitar, esta instituida no inciso XXI , do art. 37 da Constituigao Federal, que 

transcreve: "[...] ressalvados os casos especificados na legislagao, as obras, 

servigos, compras e alienagoes serao contratados mediante processo de 

licitagao publica que assegure igualdade de condigoes a todos os 

concorrentes...". A Lei especif ica que rege sob licitagao de n° 8.666/93, traz 

taxat ivamente, em seu art. 22, as modal idades licitatorias e dispoe, ainda, no § 

8 0 do referido artigo: "E vedada a criagao de outras modal idades de licitagao 

ou a combinagao das referidas neste artigo". Em consonancia a esse texto 

constitucional, nota-se inobservancia a Carta Magma, no que descreve o 

Decreto Federal n.° 3 .931, de 19.09.2001, que trata do Registro de Pregos e 

aborda a possibi l idade dos orgaos gerenciadores convidarem outros orgaos ou 

entidades, para part iciparem do registro de pregos em cada licitagao, para os 

fins de Registro de Pregos. Com isso, poder participar diversos fornecedores e 

varios orgaos ou ent idades contratantes. 

No texto do Decreto 3.931/01, o que tange a reuniao de varios orgaos 

para a realizagao de licitagao, ou seja, a uniao previa de orgaos ao orgao 

gerenciador, trata-se, em termos leigos, de uma licitagao conjunta, realizada 

por varios orgaos. Ate a i , os termos do decreto nao violam o texto 

constitucional. Porem, o art. 8° do Decreto Federal, dispoe que "a Ata de 

Registro de Pregos, durante sua vigencia, podera ser util izada por qualquer 

orgao ou ent idade que nao tenha participado do certame licitatorio, mediante 

previa consulta ao orgao gerenciador, desde que devidamente comprovada a 

vantagem". 

Segundo MUKAI (2007), o inciso XXI do art. 37 da CF ficou aberto e 

escancaradamente violentado, pois esses orgaos ou ent idades que, no curso 

da execugao de uma Ata de Registro de Pregos, podem adquirir os bens ou 

servigos licitados pelo orgao gestor e pelos outros convidados a participar, em 
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ultima analise, estao adquir indo bens ou servigos sem part iciparem de qualquer 

licitagao. Eis a i a f igura do "carona", como a doutrina ja apelidou esses orgaos 

ou entidades que, por essa via, compram bens ou contratam servigos sem 

licitagao, o que e frontalmente contra o disposto no inciso XXI do art. 37 da CF. 

MUKAI (2007), apossa-se do sentido de que nao pode existir essa figura 

estranha, denominada de "carona", ja que, e crime "dispensar ou inexigir 

licitagao fora das hipoteses previstas em lei, ou deixar de observar as 

formalidades pert inentes a dispensa ou a inexigibi l idade" (art. 89 da Lei n.° 

8.666/93). Portanto, o orgao gestor que permitir que o "carona" se utilize da Ata 

de Registro de Pregos, comete o crime previsto nesse artigo, uma vez que 

esse nao participou da licitagao, sendo cabivel as sangoes previstas no § unico 

deste artigo. Veri f ica-se que o §3° do art. 8° do Decreto referido, dispoe que: 

"As aquisigoes ou contratagoes adicionais a que se referem este artigo nao 

poderao exceder, por orgao ou entidade, a cem por cento dos quantitativos 

registrados na Ata de Registro de Pregos". 

Outra i legalidade observada: 

no orgao gestor, que e o contratante (ou poder vir 
acompanhado de outros contratantes licitadores), pelo §1° do 
art. 65 da Lei n.° 8.666/93, somente pode adquirir mais de 25% 
do valor inicial atualizado do contrato (nesse caso, o valor e o 
do pre-contrato Ata de Registro de Pregos), como e que um 
orgao ou entidade ("o carona") pode adquirir ate 100% dos 
quantitativos registrados na Ata de Registro de Pregos; e se os 
"caronas" forem mais de um, cada um deles pode, pelo §3° do 
art. 8°, adquirir 100%. Se os "caronas" forem, por exemplo, 60 
orgaos ou entidades, o valor inicial da Ata de Registro de 
Pregos ja nao mais e parametro para nada, nem mesmo para 
os 25% do valor inicial da Ata. (MUKAI, 2007, 
http://www.governet.com.br/noticia.php?cod=1484) 

Anal isando-se os termos constantes no § 3° do art. 8° do Decreto 

Federal e interpretando-os na optica do § 1° do art. 65, da Lei 8.666/93, a figura 

do carona e uma figura alheia, que nao deveria ser admitida no ordenamento 

juridico brasileiro. 

http://www.governet.com
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Margal (2008), defende a ideia que e invalida a figura do carona, pois 
frustra o principio da obrigatoriedade da licitagao, conf igurando dispensa de 
licitagao sem previsao legislativa. 

Por meio do Acordao n° 1.487/2007, o Plenario TCU determinou ao 

Ministro de Planejamento, Orgamento e Gestao, que adotasse providencias 

com vista a reavaliagao das regras, atualmente estabelecidas para S R P , de 

forma a estabelecer limites para adesao a atas de registro de prego por outros 

orgaos caronas, consta que: 

de forma a estabelecer limites para a adesao a registros de 
pregos realizados por outros orgaos e entidades, visando 
preservar os principios da competigao, da igualdade de 
condigoes entre os licitantes e da busca da maior vantagem 
para a Administragao, tendo em vista que as regras atuais 
permitem a indesejavel situagao e adesao ilimitada a atas em 
vigor, desvirtuando as finalidades buscadas por essa 
sistematica, tal como a hipotese mencionada no Relatorio e 
Voto que fundamentam este Acordao. (TCU, 2007) 

A obrigator iedade de realizagao de licitagao para formalizar uma 

contratagao, e amplamente violada, seja em relagao a Administragao, na figura 

do carona, que adere a Ata de Pregos. Por isso, ter por praticado os atos 

antecessores inerentes ao procedimento licitatorio originario ou participado da 

licitagao geradora do registro de pregos, e explicito o beneficio do licitante 

ganhador, que pode contratar com outros orgaos, sem participar de novas 

licitagoes, aumentando o quantitative originalmente ganho. 

4.2 V IOLAQAO DOS PRINCJPIOS CONSTITUCIONAIS 

Concerne-se, a f igura do carona e nos procedimentos de adesao 

demonstram desrespeitos aos principios reguladores do procedimento 

licitatorio e a Administragao Publica. Existem, no ordenamento jur idico, leis que 

regem o procedimento e formal izam o modo de contratagao utilizado pela 

Administragao, formado por um conjunto de atos e dotado de formalidades 

inerentes ao procedimento licitatorio. O nao cumprimento dessas leis nao 

caracteriza uma contratagao idonea, na forma que a Administragao contrata. 
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Com o estudo da figura do carona, percebe-se a violacao do principio da 

obrigagao de licitar, consagrado no art. 37, inciso XXI , da Constituigao Federal, 

que descreve: 

ressalvados os casos especificados na legislagao, as obras, 
servigos, compras e alienagoes serao contratados mediante 
processo de licitagao publica que assegure igualdade de 
condigoes a todos os concorrentes, com clausulas que 
estabelegam obrigagoes de pagamento, mantidas as condigoes 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitira as exigencias de qualificagao tecnica e economica 
indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigagoes. 
(Brasil, 1988) 

Apossar-se do sentido de Di Pietro (2002), a licitagao esta para 

Administragao como um principio que se vincula a seus atos, interligada com o 

principio da indisponibi l idade do interesse publico, que significa que acima de 

tudo, o interesse publico deve prevalecer em primeiro lugar e subsidiaria o 

interesse da Administragao, qur deve sempre atender ao interesse publico. 

4.2.1 T r a n s g r e s s a o ao p r i nc i p i o da lega l idade 

Evidencia-se que a figura do carona e uma figura nao prevista no 

ordenamento jur idico brasileiro, pois nao existe perante esse, delimitagoes, 

regulamentagoes, nem tao pouco definigao e atribuigoes legais, existindo no 

ordenamento jur id ico apenas um decreto, que se restringe a garantir a boa 

aplicagao da lei de licitagao. 

Em observancia ao principio da legalidade que permeia a natureza 

juridica da Administragao Publica, ele determina que ha uma subordinagao 

perante a lei, ou seja, so se pode fazer o que a lei expressamente autorize ou 

determine, ao contrario do que acontece no ambito do Direito Privado, onde 

Privado pode se fazer tudo que a lei nao proibe. Nos ensinamentos de 

Meirelles (1995, p. 82), "A lei para o particular significa 'pode fazer assim', para 

o administrador publico significa: 'deve fazer assim". 
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Para a legalizacao da figura do carona, tern que regulamentar em lei 

com a mesma hierarquia da lei 8.666/93, nao so a figura do carona, mas de 

todo o Sistema de Registro de Prego, que deve estar digno de total 

regulamentagao, tendo em vista o Decreto, conforme o artigo 84 inciso IV, da 

Constituigao Federal, que garante a fiel execugao da Lei, signif icando que o 

regulamento prevalecente e o que esta disposto em lei e nao em Decreto. 

Salienta-se Silva (1999, p. 423-424): 

e absoluta a reserva constitucional de lei quando a disciplina da 
materia e reservada pela Constituigao a lei, com exclusao, 
portanto, de qualquer outra fonte infralegal, o que ocorre 
quando ela emprega formulas como: a lei regulara, a lei 
dispora, a lei complementar organizara, a lei criara, a lei 
definira, etc. 

Nesta mesma linha da prevalencia da lei, Conoti lho (2003.p. 721-722): 

foi entendido com uma tripla dimensao: (1) a lei 6 acto da 
vontade estadual juridicamente mais forte; (2) prevalece ou tern 
preferencia sobre todos os outros actos do Estado, em especial 
sobre os actos do poder executivo (regulamentos, actos 
administrativos); (3) detem a posigao de «topo da tabela» da 
hierarquia das normas, ou seja, desfruta de superioridade 
sobre todas as outras normas de ordem juridica (salvo, como e 
obvio as constitucionais). 

Portanto a previsao da figura do carona no Decreto Federal 9.931/2001, 

foi alem das competencias constitucionais, mais precisamente ao inciso IV, do 

art. 84, da Constituigao Federal, pois esse Decreto tern o fim de regulamentar o 

previsto no art. 15, da Lei 8.666/93, e que nao faz nenhuma mengao a figura do 

carona. 

Define-se que o Decreto Federal veio para regulamentar a lei de licitagao 

no que diz respeito ao Sistema de Registro de Prego. So que, na pratica esta 

indo alem do objetivo do Decreto, que e regulamentar a lei. Esse esta em uso 

como se a forga de lei t ivesse, indo alem do que especif icado em lei, que teve 

de ser regulamentada, e em consequencia dessa regulamentagao ilegal, para 

Meirelles (1995, p. 162-163), "por isso mesmo, nao a pode contrariar". 

Aduz-se que para a figura do carona ser admissivel legalmente, deveria 

o Poder Legislativo em cumprimento ao principio da legalidade ser instituido 
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em forma de lei, para que sane a inconstitucionalidade do carona, para que 

esse nao seja passivel de corrupcao, diante da imagem de uma figura que foi 

criada por meio da outorga autonoma de competencia aos agentes 

administrativos, com repercussoes que ferem, muitas vezes, o interesse 

publico. 

Posiciona-se Reis (2008) na mesma linha da ilegalidade da figura do 

carona ao afirmar que, o orgao carona so poderia ser instituido, na ordem legal, 

por expressa disposicao em lei. 

Define-se que o posicionamento da doutrina e unanime quanto a 

ilegalidade da figura do carona, carente de fundamentacao, nascida de ato 

autonimo e sem competencia, ferindo o Estado Democrat ico de Direito, ao ferir 

o principio da legalidade norteador do procedimento licitatorio. 

4.2.2 T r a n s g r e s s a o ao p r i nc i p i o da i s o n o m i a 

Observa-se que, quando o Sistema de Registro de Prego efetiva e 

beneficia o carona e o licitante ganhador da ata de registro de prego, ocorre 

violagao ao principio da isonomia, que uma vez que houve o contrato com 

outros orgaos, sem licitagao. Isso nao pode acontecer, ja que, existem outros 

interessados em contratar com a Administragao, capazes de cumprir o mesmo 

objeto, com as mesmas condigoes jur idicas. 

O principio da igualdade ou isonomia entre os licitantes consta como uns 

dos mais primordiais da licitagao, como ressalvado no artigo 5°, caput, da 

Constituigao Federal que consiste: "Todos sao iguais perante a Lei, sem 

distingao de qualquer natureza [...]". O legislador transporta esse principio 

para artigo 3°, da Lei 8.666/93, aplicando-a na lei de licitagao, com o objetivo 

de por em pratica o brocardo juridico, que menciona "igualdade entre iguais e 

desigualdade, portanto entre os desiguais". Isso significa a utilizagao de 

medidas diferentes para se igualar os desiguais, para que se possam nivelar o 

direito a um mesmo patamar, pois nao pode possuir procedimento seletivo 

com discriminagao entre participantes, ou com clausula do Edital que afastem 

eventuais proponentes qualif icados ou os prejudiquem no julgamento. 
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Como se extrai do conceito de Bastos (2001, P. 192): 

Na verdade, sua fungao e de um verdadeiro principio a 
informar e a condicionar todo o restante do direito. £ como se 
estivesse dito: assegura-se o direito de liberdade de expressao 
do pensamento, respeitada a igualdade de todos perante este 
direito. Portanto, a igualdade nao assegura nenhuma situacao 
juridica especifica, mas na verdade garante o individuo contra 
toda ma utilizacao que possa ser feita na ordem juridica. A 
igualdade, e, portanto, o mais vasto dos principios 
constitucionais, nao se vendo recanto onde ela nao seja 
impositiva. 

Viola-se o principio da isonomia, quando o orgao carona adere a Ata de 

Registro de Prego, fazendo com que o licitante ganhador de uma licitagao 

realizada por outro orgao, venha a contratar com o carona, sem realizar nova 

licitagao. Esse fato nao deve acontecer, uma vez que existem outros 

interessados equivalentes ao licitante ganhador, e que estao interessados em 

contratar com a Administragao. Dessa forma, frusta-se o direito de outros de 

participarem da contratagao. Resume-se que, ocorre a violagao do principio da 

isonomia na Ata de Registro de Prego, quando o unico fornecedor que ganhou 

uma unica licitagao de um quantitative determinado, contratar com varios 

orgaos, que dever iam abrir nova licitagao, novas chances de contratar outros 

fornecedores, com chance de uma melhor contratagao. Nesse caso restringe-

se o direito, part icipando apenas, aqueles beneficiados em licitagao ja 

realizada. 

Infere-se que o principio em estudo, significa que um licitante ganhador, 

originalmente de licitagao, deveria fornecer X, por meio da Ata de Registro de 

Prego podera fornecer tantos X, seja aumentando a quantidade, quantas vezes 

for convidado a fornecer. Quer dizer que, o contrato gerado pela licitagao, com 

o valor inicial, de R$ 100.000,00, podera atraves do registro de ata, chegar a 

milhoes. Isso geraria uma disparidade em relagao aos outros interessados. 

A violagao do principio da isonomia evidencia-se quando a 

Administragao, que e obrigada a licitar antes de contratar, via de regra, salvo as 

hipoteses previstas na lei 8.666/93, e nao realiza licitagao. Ao aderir a Ata de 

Registro de Prego, deixa de escolher a proposta mais vantajosa mediante 
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disputa de prego, dando aos participantes um tratamento isonomico, na 

disputa, e ganhando a melhor oferta. 

No ensinamento de Margal (2008), no Sistema de Registro de Prego a 

escolha de um ganhador para um fornecimento alheio a licitagao infrige o 

principio da isonomia. Nesse caso, cria-se uma especie de privilegio para 

alguem que venceu uma licitagao. Esse tipo contratagao ocasiona um grande 

prejuizo das classes empresar ias fornecedoras do mesmo objeto registrado em 

ata. 

Registram-se enormes escandalos de fraude em licitagao, pois o modo 

de uso do Sistema de Registro de Prego nao impede que, de uma licitagao 

viciada derive varias contratagoes ilegais, perpetuando o ilicito e transgredindo 

o interesse publico. Eis, entao, o maior afrontamento ao principio da isonomia e 

ao ordenamento jur idico brasileiro, coma pratica de atos administrativos que 

sao regidos por lei, sendo favoraveis a ma aplicagao do SRP. 

E na modal idade pregao, que nos primordios tambem estava sendo 

utilizada de forma estranha, aos termos empregada pela Lei 8.666/93, foi digna 

de apreciagao e transformada em lei com a mesma hierarquia da lei de 

licitagao. Esse mesmo fenomeno deve acontecer com o Sistema de Registro 

de Prego, pois nao e admissivel que o ordenamento de um termo juridico nao 

se sobressaia acima da i legalidade, pois so assim expressa sua maior 

importancia, ja que se trata do cumprimento do interesse publico. 

4.2.3 T r a n s g r e s s a o ao p r i n c i p i o da v i ncu lagao ao i n s t r u m e n t o 

c o n v o c a t o r i o 

O procedimento licitatorio, por via de regra, rege-se por um instrumento 

convocatorio com base na lei de licitagao. Esse instrumento baseia-se 

estruturalmente no certame, ditando todas as regras e especif icando o objeto 

licitado a modal idade adotada e o quantitativo estipulado para aquisigao. 

Tamanha a importancia do principio de vinculagao do instrumento 

convocatorio, que o legislador teve a importancia de preve-lo na especif ica de 

licitagao no art. 4 1 , caput, lei 8.666/ 93, que traz em seu texto que, "A 
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Administragao nao pode descumprir as normas e condigoes do edital, ao qual 

se acha estr i tamente vinculada". 

A violagao do principio de vinculagao ao edital, ocorre quando o carona 

adere a Ata de Registro de Prego, pois o edital traz o quantitative estipulado 

para licitagao originaria, apenas para essa licitagao. Quando ocorre a adesao, o 

quantitative originario sera aumentado, ultrapassando a quant idade estipulada 

no edital, e se esta expresso no edital o quantitative a ser fornecido. Se houver 

aumento da quant idade, estara se descumprindo o edital, ao qual esta 

vinculado. 

Para Melo (2008): 

E necessario salientar que o instrumento convocatorio possui 
natureza de ato regulamentador de carater necessario e 
indispensavel a instauragao da licitagao tendo como finalidade 
basica reger a instauragao do certame e seu processamento e 
fixar as condigoes da futura contratagao, tanto que o inciso III 
do artigo 40 da LLCA relaciona como requisito obrigatorio que 
a minuta do futuro contrato faga parte dos anexos do edital. A 
figura do "carona" viola claramente estas fungoes e 
caracteristicas do Instrumento convocatorio 

Outra violagao do principio da vinculagao do instrumento convocatorio 

ocorre por parte do orgao licitante originario, quando autoriza a adesao de 

orgao carona a Ata de Registro de Prego, sem que esses estejam previstos no 

edital, facultando que, uma demanda descontrolada de orgao, possa aderir a 

Ata de Registro de Prego. 

4.2.4 T r a n s g r e s s a o aos P r i nc i p i os da Mora l i dade o u p r o b i d a d e 

A d m i n i s t r a t i v a e da C o m p e t i t i v i d a d e . 

Morais (2002, p 297), conceitua como: 

pelo principio da moralidade administrativa, nao bastara ao 
administrador o estrito cumprimento da estrita legalidade, 
devendo ele, no exercicio de sua fungao publica, respeitar os 
principios eticos de razoabilidade e justiga, pois a 
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moralidade constitui, a partir da Constituigao de 1988, 
pressuposto de validade de todo ato da administragao publica. 

Demonstra-se que, a moral idade tern de estar presente, em todo e 

qualquer ato administrativo, sob a relevancia da eficacia jur idica, que deve 

estar presente na personal idade do administrador, inerente ao exercicio de sua 

fungao. 

Sobre a violagao ao principio da moral idade Menezes (2006) 

O carona, no minimo, expoe os principios da moralidade e da 
impessoalidade a risco excessivo e despropositado, abrindo as 
portas da Administragao a todo tipo de lobby, trafico de 
influencia e favorecimento pessoal. 

Exempli f icando a violagao do principio da moral idade Melo (2008), 

descreve a seguinte hipotese: 

Imagine-se o seguinte: a empresa "A" ganhou licitagao e 
assinou ata de registro de pregos para fornecer mil unidades de 
dado produto. Com a ata de registro de pregos em maos, a 
empresa "A" pode procurar qualquer entidade administrativa, 
sem limite, propondo aos agentes administrativos responsaveis 
por ela aderirem a ata, entrando de carona, e, pois, 
contratarem sem licitagao. E de imaginar ou, na mais tenue 
hipotese, supor que a empresa "A" pode vir a oferecer alguma 
vantagem (propina) aos representantes destas outras 
entidades administrativas, para que os mesmos adiram a ata 
de registro de pregos que a favorece e viabilizem a 
contratagao. Nesse prisma, a empresa "A", que participou de 
licitagao para fornecer mil unidades, pode vender cem mil 
unidades ou o quanto for, dependendo apenas do seu poder de 
lobby, do quao ela e competente em trafico de influencia ou do 
montante da propina que ela se dispoe a pagar. 

O orgao que pega carona de outras licitagoes proporciona ao licitante 

ganhador um proveito f inanceiro enorme, em virtude do aumento do 

quantitative. Porque quanto maior a quantidade fornecida, menor ficara o valor 

de aquisigao para o fornecedor 

Neste sentido ponderou Margal (2008): 

Com a "carona", produz-se a elevagao dos quantitativos 
originalmente previstos sem a redugao do prego unitario pago 
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pela Administragao. Por isso tudo, nao seria exagero afirmar 
que a pratica do carona e intrinsecamente danosa aos cofres 
publicos, atingindo as raias da improbidade administrativa. 

Nota-se, na pratica administrativa, o quao a figura do carona e passivel e 

vulneravel de desvio de f inalidade, previsto no artigo 15 da Lei 8666/93, sendo 

utilizado por aqueles que se beneficia da corrupgao, afim de obter vantagens 

para si proprio, a custa de uma lacuna da lei, causando prejuizos incalculaveis 

aos cofres publicos. 

A figura do carona afeta ainda o principio da competi t iv idade, quando 

frustra a livre concorrencia prevista no artigo 170, inciso IV da Constituigao 

Federal, ja que privilegia o fornecedor ganhador de uma licitagao, 

desigualando-os dos demais, pura e simplesmente por ter sido contemplado 

em uma Ata de Registro de Pregos, em uma licitagao realizada por certo orgao 

da Administragao Publica. 

Proporciona-se, nesse ato, uma disparidade economica entre as 

empresas, ocorrendo o monopol io daquele objeto ganho na licitagao, afetando 

o desenvolv imento economico ao nao observar os fatores que agem na 

regulamentagao do prego do objeto, devendo levar em conta que, objeto 

adquirido na Ata de registro de Prego, pode variar de prego de acordo com o 

local da entrega, quant idade e forma de pagamento. 

4.3 DECISAO DO TCU A C E R C A DA FIGURA DO CARONA 

Atraves do Acordao de n° 1,487/2007, o Tribunal de Contas da Uniao 

decidiu sobre a adesao a Ata de Registro de Prego dos orgaos e entidades 

publicas na condigao de carona. O referido Acordao se refere aos vistos, 

relatados e discutidos nos autos de Representagao da 4 a Secex, apresentados 

com base no art. 237, inciso VI , do Regimento Interno, acerca de possiveis 

irregularidades, na Ata de Registro de Pregos do Pregao n°. 16/2005, da 

Coordenagao Geral de Recursos Logisticos do Ministerio da Saude, consoante 

o decidido no Acordao n°. 1927/2006 - 1 a Camara. A C O R D A M os Ministros do 
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Tribunal de Contas da Uniao, reunidos em Sessao Plenaria, antes das razoes 

expostas pelo Relator, e m : 

Acordao: 
9.1. conhecer da presente representagao por preencher os 
requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VI, do 
Regimento Interno/TCU, e considera-la parcialmente 
procedente; 
9.2. determinar ao Ministerio do Planejamento, Orcamento e 
Gestao que: 
9.2.1. oriente os orgaos e entidades da Administragao Federal 
para que, quando forem detectadas falhas na licitagao para 
registro de pregos que possam comprometer a regular 
execugao dos contratos advindos, abstenham-se de autorizar 
adesoes a respectiva ata; 
9.2.2. adote providencias com vistas a reavaliagao das regras 
atualmente estabelecidas para o registro de pregos no Decreto 
n°. 3.931/2001, de forma a estabelecer limites para a adesao a 
registros de pregos realizados por outros orgaos e entidades, 
visando preservar os principios da competigao, da igualdade de 
condigoes entre os licitantes e da busca da maior vantagem 
para a Administragao Publica, tendo em vista que as regras 
atuais permitem a indesejavel situagao de adesao ilimitada a 
atas em vigor, desvirtuando as finalidades buscadas por essa 
sistematica, tal como a hipotese mencionada no Relatorio e 
Voto que fundamentam este Acordao; 
9.2.3. de ciencia a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, das medidas adotadas para cumprimento das 
determinagoes de que tratam os itens anteriores; 
9.3. determinar a 4 a Secex que monitore o cumprimento deste 
Acordao; 
9.4. dar ciencia deste Acordao, Relatorio e Voto, ao Ministerio 
da Saude, a Controladoria Geral da Uniao e a Casa Civil da 
Presidencia da Republica. 

Verif ica-se que o TCU observou a necessidade de limitar a autorizagao 

por orgaos gerenciadores, caso haja indicios de irregularidade nas licitagoes 

que das quais der ivem o Sistema de Registro de Prego, com o objetivo de 

impedir a propagagao de contratos eivados de vicios. 

Do voto do Ministro Relator pode se extrair: 

7. Refiro-me a regra inserta no art. 8°, § 3°, do Decreto n°. 
3.931, de 19 de setembro de 2001, que permite a cada orgao 
que aderir a Ata, individualmente, contratar ate 100% dos 
quantitativos ali registrados. No caso em concreto sob exame, 
a 4 a Secex faz um exercicio de raciocinio em que demonstra a 
possibilidade real de a empresa vencedora do citado Pregao 
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16/2005 terfirmado contratos com os 62 orgaos que aderiram a 
ata, na ordem de aproximadamente 2 bilhoes de reais, sendo 
que, inicialmente, sagrou-se vencedora de um unico certame 
licitatorio para prestacao de servigos no valor de R$ 32,0 
milhoes. Esta claro que essa situagao e incompatlvel com a 
orientagao constitucional que preconiza a competitividade e a 
observancia da isonomia na realizagao das licitagoes publicas. 
[...] 
10. Ve-se, portanto, que a questao reclama providencia 
corretiva por parte do orgao central do sistema de servigos 
gerais do Governo Federal, no caso, o Ministerio do 
Planejamento, Orgamento e Gestao, razao pela qual, 
acompanhando os pareceres emitidos nos autos, firmo a 
conclusao de que o Tribunal deva emitir as determinagoes 
preconizadas pela 4 a Secex, no intuito de aperfeigoar a 
sistematica de registro de pregos, que vem se mostrando eficaz 
metodo de aquisigao de produtos e servigos, de modo a 
prevenir aberragoes tais como a narrada neste processo. 
11. Fago pequeno acrescimo para incluir a Casa Civil da 
Presidencia da Republica entre os destinatarios da deliberagao 
que vier a ser adotada, visto que compete ao Chefe do 
Executivo Federal a expedigao do Decreto regulamentador. 

Do exame do Acordao, em tela, conclui-se que o Tribunal de Contas da 

Uniao reconheceu a fragil idade da execugao do Decreto 3.931/2001, 

necessitando de uma maior complementagao legal dos procedimentos relativos 

a adesao a Ata de Registro de Pregos, por orgao carona. Esse Decerto 

Federal trata a figura do carona de modo abrangente e indeterminado, com a 

necessidade de aperfeigoamento na previsao da atuagao da figura do carona 

no Sistema de Registro de Prego e, na pratica, o Decreto age muitas vezes 

com a mesma hierarquia da lei de licitagao. O TCU, no entanto, foi alem dessa 

complementagao e solicitou a adogao de "providencias com vistas a 

reavaliagao das regras, atualmente estabelecidas para o registro de pregos no 

Decreto n.° 3 .931/2001, de forma a estabelecer limites para a adesao a 

registros de pregos realizados por outros orgaos e ent idades (...)". 

Ressalta-se, portanto, que o Tribunal de Contas da Uniao, no Acordao 

nao deliberou sobre a proibigao da figura do carona, s implesmente deliberou 

que fosse regularizada a norma, prevendo sob a atuagao do carona no Sistema 

de Registro de Pregos, visando a determinar os termos da utilizagao da Ata 

pelos orgaos e ent idades nao participantes. Evidencia-se que o referido 

acordao nao pretendia decretar decadencia do Decreto 3.931/01. Nota-se, 

portanto, que o T C U queria que esse fosse adequado a norma ao qual veio 
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para regulamentar, objet ivando a f ixagao de regras mais detalhadas acerca da 

adesao a Ata de Registro de Pregos por entidade nao participante. 
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Constatou-se, no presente trabalho, que a licitacao por parte da 

Administragao Publica, f igura como regra legal como apregoa o dispositivo 

constitucional em seu art. 37, inciso XXI, e em consequencia a lei 8.666/ 93, 

que regulamenta o mencionado dispositivo em seu art. 2°. Valeu-se tambem o 

trabalho de relacionar os aspectos gerais da licitagao, trazendo a baila seu 

conceito e principios norteadores, dando supedaneo ao instituto. 

Houve exposigao, tambem, das caracteristicas do Sistema de Registro 

de Prego, prevista no art. 15, inciso II, enfat izando seu conceito, 

fundamentagao legal e, principalmente, como e o seu procedimento. Conceitua 

tambem, o orgao carona e aborda aplicabil idade intensa desse procedimento, 

por parte da Administragao Publica. 

Consol idou-se, em capitulo proprio, os aspectos polemicos quanto a 

fundamentagao legal regulada pelo Decreto Federal de n° 3.931/2001, indo de 

encontro com os principios constitucionais norteadores da licitagao e atuando 

alem da delimitagao legal atr ibuida ao decreto, como previsto no art. 84, inciso 

IV, da CF, que atribui ao decreto o dever de seu fiel cumprimento, nao podendo 

atuar alem deste objetivo. Descreve tambem a i legalidade de atuagao do orgao 

carona, ao contratar sem realizar licitagao. 

Observou-se a violagao de varios principios basilares da licitagao, tais 

como o principio da legalidade, ao aceitar a atuagao de orgao carona sem a 

devida previsao legal. Violagao ao principio da impessoal idade, ao contratar 

apenas participantes ganhadores de outras licitagoes. Violagao ao principio da 

competit ividade, ao restringir a quant idade de licitagoes abertas. Violagao do 

principio da previa dotagao orgamentaria, ao admitir a adesao de orgaos 

caronas, sem previsao de dotagao orgamentaria. Violagao ao principio de 

vinculagao ao instrumento convocatorio, ao admitir que a quant idade fixada no 

edital ultrapasse o que foi previamente estimado. 

Buscou-se demonstrar o modo que o Sistema de Registro de Prego se 

procede em meio a i legalidade, sendo o seu procedimento de contratagao 

regido por meio de Decreto, do qual sua atribuigao legal e apenas assegurar a 

aplicabil idade da lei de licitagao, como previsto na Constituigao Federal. Torna-
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se inconstitucional um ato meramente administrativo operar, reger e char, ou 

seja, atuar no ordenamento juridico, como se lei fosse. Nesse caso, viu-se que 

o decreto que seria para garantir a aplicabil idade da lei de licitagao esta 

operando paralelo a esta, ao inserir no ordenamento jur idico, a figura do 

carona, como constam as opinioes sustentadas por parte do Tribunal de 

Contas da Uniao, doutrinas e artigos cientif icos. 

Ao inserir a f igura do carona, no ambito do Direito Publico, violou-se um 

leque de principios basilares do procedimento licitatorio, tais como o principio 

da legalidade, obrigator iedade constitucional de licitar, previsao orgamentaria, 

moral idade, isonomia e vinculagao ao instrumento convocatorio. A atuagao do 

carona esta ocasionando um afrontamento ao interesse publico, uma fuga por 

parte da administragao publica de cumprir suas obrigagoes, de se buscar 

sempre uma melhor oferta, um zelo pelo bom emprego de verbas publicas, ao 

se omitir de licitar. 

Comungo da ideia de celeridade na prestagao da necessidade do 

interesse publico, desde que seja aliada sempre com o zelo da aplicabil idade 

das verbas publicas. O Tribunal de Contas da Uniao observou a necessidade 

de reavaliagao das regras adotadas para o procedimento de registro de prego, 

previsto no Decreto n°. 3.931/2001. Esse decreto tern como objetivo, de 

estabelecer limites para adesao, ou seja, verificar quern podera aderir, v isando 

preservar os principios da competigao, da igualdade de condigoes entre os 

licitantes e da busca da maior vantagem para a administragao publica, 

sal ientando que as regras atuais permitem a indesejavel situagao de adesao 

ilimitada a atas em vigor, desvirtuando, assim, as f inal idades buscadas por 

essa sistematica. Como um procedimento de grande utilizagao pela 

Administragao, o Sistema de Registro de Prego e digno de uma patente legal 

no mesmo patamar da Lei de Licitagao de n° 8.666/93. Desse modo, o 

legislador podera abarcar o procedimento do Sistema de Registro de Prego, de 

forma expressa e compativel com as normas legais do Direito Administrat ivo 

Publico. 
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