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RESUMO 

Torna-se de suma importancia o estudo do tema licitacao, bem como a utilizagao da 
legislagao sugerida neste trabalho, que podera propiciar resultados sociais mais 
satisfatorios na condugao da politica de compras do gestor publico, influenciando, 
desta forma, na sua politica economica. Objetiva-se nesta monografia analisar 
vantagens da mais nova modalidade licitatoria criada pelo Governo Federal e 
denominada pregao eletronico, assunto amplamente discutido nos tempos atuais, 
em virtude da facilidade em sua execugao e a economicidade de sua aplicagao. No 
seu procedimento utilizam-se as mais novas tecnologias de informagao: a 
combinagao do computador com o telefone proporcionou a interligagao dos paises e 
das pessoas, numa extensa rede global denominada Internet. Essa ferramenta 
possibilitou as pessoas uma nova maneira de pensar a realidade e, 
consequentemente, o poder publico nao ficando de fora desse avango, adaptou-se 
para melhor poder gerir seus recursos. Assim, procuramos apresentar, atraves da 
pesquisa realizada, uma visao generica das grandes inovagoes trazidas pelo pregao 
eletronico. Acreditamos que atraves da utilizagao constante desta modalidade 
licitatoria, havera uma brusca redugao do binomio tempo e gastos para a 
administragao publica. As sugestoes aqui apresentadas, entendemos, podem servir 
de parametro para o aperfeigoamento desta pratica, que ja esta se tornando o 
procedimento mais utilizado pelo gestor publico na aquisigao de bens, quando se 
objetiva ganhar tempo e poupar recursos. 0 estudo que estamos desenvolvendo e 
motivado pelo seguinte questionamento: quais as vantagens do pregao eletronico, 
para a administragao publica? 

Palavras-chave: Licitacao. Pregao Eletronico. Vantagens. 



ABSTRACT 

The study of the subject becomes of utmost importance licitation, as well as the use 
of the legislation suggested in this work, that will be able to propitiate resulted social 
more satisfactory in the conduction of the politics of purchases of the manager 
publishes, influencing, of this form, in its economic policy. The intention of this 
monograph is to study the advantages of the new licitatoria modality created by the 
Federal and called Government, electronic proclamation, widely argued subject in the 
current times, virtue of the easiness in its execution and economicidade of its 
application. In its procedure the new technologies of information are used, the 
combination of the computer with the telephone provided the interconnection of the 
countries and the people, in an extensive called global net of InterNet. This powerful 
tool made possible to the people a new way to think the reality consequentemente 
and, the power publishes being of is not of this advance, if it adaptou better to be 
able to manage its resources. Thus, we look for to develop through the carried 
through research a generic vision of the great innovations brought for the electronic 
proclamation. We believe that through the constant use of this modality of licitation it 
will have an brusque reduction of the binomio time and expenses for the public 
administration. As in them the increase of the competitiveness is familiar, diminishes 
the price of the acquired good, making possible of this form the reduction of supplies 
of materials, preventing wastefulness and the loss of stored products, and therefore, 
the reduction of the time of work of the involved people in the act of contract, 
therefore I number it of servers engaged in the new process is minimum. The 
suggestions presented here, we understand, can serve of parameter for the 
perfectioning of this practical, that already this if becoming the girl of the eyes of the 
manager I publish, when is said in gaining time and saving resources. The study that 
we are developing it is motivated by the following questioning: which the advantages 
of the electronic proclamation, for the public administration? 

Word-key: Licitation. Electronic Proclamation. Advantages. 
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INTRODUQAO 

Ao longo das duas ultimas decadas, o Governo Federal tern atuado 

sistematicamente na evolugao e aperfeigoamento da legislagao e das normas 

publicas de logistica, buscando o desenvolvimento e a implantagao de novas formas 

de aquisigao de bens e servigos, promovendo a racionalizagao dos processos de 

contratagoes governamentais, que se iniciou com o decreto-lei n° 200, de 25/02/67, 

passando pelo decreto-lei n° 2.300, de 21/11/86. 

Com o advento da Lei n° 8.666 de 21/06/93, institui-se varias modalidades de 

licitagao, tais como: Concorrencia, Tomada de Pregos, Convite, Concurso e Leilao, 

definindo tambem os principios para contratagoes por meio de dispensa e 

inexigibilidade de licitagao; e estabelecendo os valores limites para as estimativas de 

cada modalidade, inclusive nos casos de dispensa e inexigibilidade, alem de outros 

procedimentos especificos voltados a habilitagao dos fornecedores. 

As medidas adotadas mostraram-se, ao longo dos anos, burocraticas e um 

tanto lentas no seu desdobramento e, em determinados casos, onerosas aos cofres 

publicos. 

Inseridos no contexto de logistica globalizada e economia digital e, 

objetivando minimizar os efeitos burocratizantes das modalidades em uso, o 

Ministerio do Planejamento, Orgamento e Gestao, por intermedio da Secretaria de 

Logistica e Tecnologia da Informagao/SLTI e, do seu Departamento de Logistica e 

Servigos Gerais/DLSG, gestor das compras e contratagoes do Governo Federal, 

responsavel pela formulagao de diretrizes e politicas publicas neste segmento, 

idealizou e direcionou esforgos para a criagao de uma nova modalidade de licitagao, 

que atendesse aos anseios mais emergentes do governo, dos fornecedores e da 

sociedade em geral. 

Assim, em 4/05/2000, por meio da Medida Provisoria n° 2.026, alicergado no 

Programa de Redugao de Custos, na aquisigao de bens e servigos comuns, 

integrante do Piano Plurianual 2000-2003, instituiu-se no ambito da Uniao, nos 

termos do art. 37 da Constituigao Federal, a modalidade de licitagao denominada 

"Pregao", realizada inicialmente de forma presencial, direcionada as aquisigoes de 

bens e servigos comuns; regulamentada pelos Decretos n°s: 3.555 de 08/08/2000, 

alterado pelo Decreto n° 3.693 de 20/12/2000 e pelo Decreto n° 3.697, de 

21/12/2000, tendo este ultimo estabelecido normas e procedimentos para a 
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realizagao dessa nova modalidade de licitagao "Pregao" por meio da utilizagao de 

recursos de tecnologia da informagao, denominado-se "Pregao Eletronico". 

A problematica consiste, justamente, na analise das vantagens trazidas pela 

nova modalidade licitatoria " pregao eletronico" em relagao a eficiencia da sua 

implementagao o acesso a sua realizagao e a economicidade que o mesmo pode 

proporcionar para a Administragao Publica. 

0 desafio maior, que nos levou a analisar essa nova modalidade licitatoria, foi 

a analise sistemica da sua celeridade e a brusca redugao de gastos proporcionada 

aos cofres publicos pela sus utilizagao. 

0 primeiro capitulo sera constituido da analise do conceito de licitagao, suas 

finalidades, aspectos historicos, principios responsaveis pela licitagao, suas fases. 

procedimento para a abertura do processo, suas modalidades e tipos. 

A analise do procedimento do pregao eletronico sera realizada no segundo 

capitulo, e neste topico que serao abordados as peculiaridades desta modalidade 

licitatoria, tais como: conceito, finalidades, fundamentagao legal, evolugao historica, 

as suas fases e outras nogoes preliminares essenciais. 

0 terceiro capitulo sera direcionado ao estudo do tema em questao, as 

vantagens do pregao eletronico, as novidades, inovagoes, a agilidade nas 

aquisigoes de bens e servigos, redugao de custos aos fornecedores, inibigao a 

formagao de carteis, transparencia, seguranga a otimizagao dos recursos publicos. 

A metodologia que sera utilizada para a elaboragao deste estudo, basear-se-a 

nos metodos bibliograficos, como base teorica na sua realizagao ; o metodo 

historico-evolutivo, direcionado principalmente na evolugao dos procedimentos 

licitatorios, o metodo de estudo comparativo, utilizado com o intuito de tragar um 

parametro entre os institutos estudados e por fim o metodo exegetico-juridico, para 

analise das proposigoes constitucionais relativas ao tema. 

Por fim, este trabalho buscara estudar as vantagens trazidas pela mais nova 

modalidade licitatoria, buscando mostrar a economia proporcionada pela sua 

utilizagao ou na eficiencia trazida pela sua aplicagao. 
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CAPITULO 1 DA LICITAQAO 

0 Estado enquanto guardiao dos interesses publicos, tern como objetivo 

maior administrar tais interesses. Para atingir tal fim, muitas vezes se faz 

necessario contratar com terceiros para a realizagao de obras , servigos e aquisigao 

de bens para o seu melhor funcionamento. Mas, diferentemente do que ocorre com 

a iniciativa privada, o gestor publico nao pode contratar como quiser, a aquisigao de 

tais bens depende via da regra de um procedimento seletivo. 

Surge dai a ideia de licitagao publica, cujo objetivo e selecionar dentre varias 

propostas de prestagao de servigos ou da venda de bens, a que se mostrar mais 

vantajosa na celebragao dos contratos pela Administragao. 

0 Administrador publico busca sempre de forma impessoal, a contratagao 

mais vantajosa para a celebragao do contrato administrativo, sem esquecer de 

proporcionar igualdade de oportunidades aos participantes, o que demonstra 

honestidade e celeridade ao procedimento. 

1.1 Conceito e finalidade 

A licitagao e o procedimento pelo qual a Administragao Publica convoca 

pessoas particulares, interessadas em com ela celebrar um vinculo jurfdico especial 

- cujo objeto pode ser uma alienagao ou aquisigao de bens, construgao de obras, 

contratagao de servigos ou a delegagao de servigos publicos - para, atraves de um 

ambiente de competigao, selecionar a melhor proposta aos interesses do orgao 

contratante, segundo regras prefixadas na lei e no instrumento convocatorio. 

0 eminente professor de saudosa memoria Hely Lopes Meirelles (2003, p.25) 

elucida o conceito de licitagao: 

(...) O procedimento administrativo mediante o qual a Administragao 
Publica seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu 
interesse. Visa propiciar iguais oportunidades aos que desejam 
contratar com o Poder Publico, dentro dos padroes previamente 
estabelecidos pela Administragao, e atua como fator de eficiencia e 
moralidade nos negocios administrativos. 
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Para o doutrinador Margal Justen Filho (2002, p. 18) : 

Licitacao significa um procedimento administrativo formal, realizado 
sob regime de direito publico, previo a uma contratagao, pelo qual a 
Administragao seleciona com quern contratar e define as condigoes 
de direito e de fato que regularao essa relagao juridica. 

Celso Antonio Bandeira de Mello (2002, p. 466), enfatiza a concorrencia 
entre os participantes em seu conceito de licitagao: 

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 necessarias ao bom cumprimento das obrigagoes que se 
propoem assumir. 

No entanto, a doutrina, nao nos fornece uma conceituagao uniforme desse 

procedimento administrativo, sendo unanime apenas em acentuar os seus tragos 

essenciais e suas finalidades: a busca da contratagao mais vantajosa para o Poder 

Publico e o oferecimento de iguais oportunidades aos administrados, virem a ser 

contratado por ele. 

Neste sentido Antonio Roque Citadini (1999, p.35) esclarece: 

Dois autores estrangeiros sao particularmente incisivos quanto a 
natureza juridica da licitacao. Alcides Greca: analisando o regime de 
licitagao, a temos definido como um ato de condigao previo, sendo 
sua finalidade estabelecer um rigoroso controle na disposigao dos 
bens do Estado, um tratamento igual para os particulars que 
comerciam com a Administragao Publica e uma eficaz defesa dos 
interesses coletivos. E para Jose Roberto Dromi: a licitagao publica 
e um procedimento administrativo preparatorio da vontade contratual. 
Esta e sua natureza juridica. 
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1 2Aspectos historicos 

A licitagao foi introduzida no direito publico brasileiro ha mais de cento e trinta 

anos pelo Decreto n° 2.926, de 14.05.1862, que regulamentava as arrematagoes 

dos servigos a cargo da entao Ministerio da Agricultura Comercio e Obras Publicas. 

Apos o advento de diversas outras leis que trataram, de forma singela, do assunto, o 

procedimento licitatorio veio, afinal, a ser consolidado, no ambito federal, pelo 

Decreto n° 4.536, de 28.01.22, que organizou o Codigo de Contabilidade da Uniao 

nos artigos 49-53. 

Desde 1922, com o antigo Codigo de Contabilidade da Uniao, que o 

procedimento licitatorio veio evoluindo, no objetivo de conferir maior eficiencia as 

contratagoes publicas, sendo, depois, sistematizado atraves do Decreto-Lei n°200, 

de 25.02.67 (artigos 125 a 144), que estabeleceram a reforma administrativa federal 

e estendida com a edigao da Lei n° 5.456, de 20.06.68, as Administragoes dos 

Estados e Municipios. 

O Decreto-Lei n° 2.300, de 21.11.86, atualizado em 1987, pelos Decretos-Lei 

2.348 e 2.360, institui, pela primeira vez o Estatuto Juridico das Licitagoes e 

Contratos Administrativos, reunindo normas gerais e especiais relacionadas a 

materia. 

A Constituigao de 1988 representou um notavel progresso na 

institucionalizagao e democratizagao da Administragao Publica. Apesar de os textos 

constitucionais antehores conterem dispositivos relacionados ao acesso a fungao 

publica e ao regime do funcionalismo estatal, a verdadeira institucionalizagao da 

Administragao Publica somente foi levada a efeito pela Carta de 1988. 

Desde entao, a licitagao recebeu status de principio constitucional, de 

observancia obrigatoria pela Administragao Publica direta e indireta de todos os 

poderes da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios. 

Mas, foi com a criagao da A Lei n° 8.666 de 1993, que ao regulamentar o 

artigo 37, inciso XXI, da Constituigao Federal, estabeleceu normas gerais sobre 

licitagoes e contratos administrativos pertinentes a obras, servigos, inclusive de 

publicidade, compras, alienagoes e locagoes no ambito dos Poderes da Uniao. dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. 

Portanto, a licitagao visa, basicamente, atingir dois objetivos: permitir que a 

Administragao Publica selecione a melhor proposta ao seu conjunto de interesses e 
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assegurar aos administrados o direito de disputar a participagao nos negocios 

publicos. Dessa forma, resguardam-se dois interesses publicos relevantes: respeito 

ao Erario, quando se busca selecionar a oferta mais vantajosa atraves da 

competigao (moralidade administrativa), e respeito aos principios da isonomia e da 

impessoalidade, nao sendo licito estabelecer distingoes injustificadas entre os 

administrados e entre os competidores. 

Ao certame licitatorio, ainda, por disposigao topografica (o regramento 

constitucional da materia encontra-se no capitulo atinente a Administragao Publica), 

incidem os principios da legalidade, publicidade e eficiencia (artigo 37, caput, da 

Constituigao Federal de 1988). O artigo 3° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 

(Lei de Licitagoes e Contratos - LLC) relaciona tambem a aplicagao dos principios da 

probidade administrativa, da vinculagao ao instrumento convocatorio (edital/carta-

convite), do julgamento objetivo e de outros correlatos (competitividade, 

padronizacao, contraditorio e ampla defesa, sigilo na apresentagao das propostas, 

adjudicagao compulsoria do vencedor, livre concorrencia, etc.). 

Tal diligencia, de logo, denota a preocupagao do legislador em regular um 

instrumento de proeminente destaque na consolidagao do Estado Democratico de 

Direito, rechagando nepotismos e dirigismos em prol do interesse publico. 

Em razao disso, estabeleceu-se como regra geral a tese de que todo contrato 

publico deve ser precedido de licitagao, justamente para que sejam observados os 

principios acima mencionados. Dai surge a maxima, presente em quase todos os 

livros de doutrina: "a licitagao e o antecedente necessario do contrato administrativo 

e este e o consequente logico daquela". 

Licitagao e um procedimento administrativo formal em que a Administragao 

Publica convoca, mediante condigoes estabelecidas em ato proprio (edital ou 

convite), empresas interessadas na apresentagao de propostas para o oferecimento 

de bens e servigos. 

A licitagao objetiva garantir a observancia do principio constitucional da 

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administragao, de maneira 

a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o 

comparecimento ao certame ao maior numero possivel de concorrentes. 

A Lei n° 8.666 de 1993, ao regulamentar o artigo 37, inciso XXI, da 

Constituigao Federal, estabeleceu normas gerais sobre licitagoes e contratos 

administrativos pertinentes a obras, servigos, inclusive de publicidade, compras, 
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alienagoes e locagoes no ambito dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municipios. 

Legislagao: 

0 Texto Constitucional, em seu artigo 37, inciso XXI, determina que: 

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. 

De acordo com o dispositivo Constitucional, a celebragao de contratos com 

terceiros na Administragao Publica deve ser, necessariamente, precedida de 

licitagao ressalvadas as hipoteses de dispensa e de inexigibilidade de licitagao. Os 

principios 

basicos que norteiam os procedimentos licitatorios devem ser sempre observados. 

1.3 Principios da licitagao 

Dispoem o artigo 3° da Lei 8.666 de 21/06/93, que as licitagoes serao 

processadas e julgadas na conformidade dos seguintes principios: da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculagao ao instrumento convocatorio, do julgamento objetivo e 

dos que Ihe sao correlatos. 

1.3.1 Do Principio da legalidade 

A atividade e totalmente vinculada, no procedimento licitatorio, significa assim, 

a ausencia de liberdade para a autoridade administrativa. A lei define as condigoes 

da atuagao dos Agentes Administrativos, estabelecendo a ordenagao dos atos a 

serem praticados e impondo condigoes excludentes de escolhas pessoais ou 

subjetivas. Seria inviavel subordinar o procedimento licitatorio integralmente ao 

conteudo de lei. Isso acarretaria a necessidade de cada licitagao depender de 
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edigao de uma lei que a disciplinasse. A estrita e absoluta legalidade tornaria 

inviavel o aperfeigoamento da contratagao administrativa. 

A lei ressalva a liberdade para a Administragao definir as condigoes da 

contratagao administrativa. Mas, simultaneamente, estrutura o procedimento 

licitatorio de modo a restringir a discricionariedade e determinadas fases ou 

momentos especificos. 

O professor Hely Lopes. Meirelles (2003), credita-se a expressao que melhor 

sintetiza o principio da legalidade para a Administragao: "(...) enquanto na 

administragao particular e llcito fazer tudo que a lei nao proibe, na Administragao 

Publica so e permitido fazer o que a lei permite". 

1.3.2 Do Principio da impessoalidade 

Esta totalmente relacionado a outros dois principios, o da isonomia e do 

julgamento objetivo: todos os licitantes devem ser tratados igualmente em termos de 

direitos e obrigagoes, devendo a Administragao em suas decisoes, pautar-se por 

criterios objetivos sem levar em consideragao as condigoes pessoais do licitante ou 

as vantagens por ele oferecidas, salvo as expressamente previstas na lei ou no 

instrumento convocatorio. 

1.3.3 Do Principio da igualdade 

Este principio preve o dever de se dar oportunidade de disputar o certame, a 

quaisquer interessados que, desejando dele participar, podem oferecer as 

indispensaveis condigoes de garantia. E o que preve o ja referido artigo 37, XXI do 

texto constitucional. Nao obstante o paragrafo 1° do artigo 3° da Lei 8.666/93 proibe 

que o ato do certame admita, preveja, inclua ou tolere clausulas ou condigoes 

capazes de frustrar ou restringir o carater competitivo do procedimento licitatorio e 

veda o estabelecimento de preferencias ou distingoes em razao da naturalidade. 

sede ou domicilio dos licitantes, bem como entre empresas brasileiras ou 

estrangeiras ou de quaisquer outras circunstancias impertinentes ou irrelevantes 

para o objeto do contrato. 

Preve o § 2° do mesmo artigo 3°, que no caso de empate, confere 

preferencia, sucessivamente, aos bens e servigos: I - produzidos ou prestados por 
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empresas brasileiras de capital nacional; II - produzidos no pais; III - produzidos ou 

prestados por empresas brasileiras. 

1.3.4 Do Principio da moralidade 

No caso deste principio, exigira da Administragao comportamento nao apenas 

licito, mas tambem consoante com a moral, os bons costumes, as regras de boa 

administragao, os principios de justiga e equidade, enfim as ideias comuns de 

honestidade. 

A Lei n.° 8.666/93, faz referenda a moralidade e a probidade, provavelmente, 

porque a primeira, embora prevista na Constituigao, ainda constitui um conceito 

vago, indeterminado, que abrange uma esfera de comportamentos ainda nao 

absorvidos pelo direito, enquanto a probidade, ou melhor dizendo, a improbidade 

administrativa, ja tern contornos bem mais definidos no direito positivo, tendo em 

vista o artigo 37, § 4° da Constituigao Federal estabelece sangoes para os 

servidores que nela incidem. 

1.3.5 Do Principio da publicidade 

Duas fungoes exercem o principio da publicidade. Primeiro e a objetiva, no 

qual permite o amplo acesso dos interessados ao certame. Refere-se, nesse 

aspecto, a universidade de participagao no processo licitatorio. Depois, a publicidade 

orienta-se a facultar a verificagao da regularidade dos atos praticados. Parte-se do 

pressuposto de que as pessoas tanto mais se preocuparao em seguir a lei e a moral, 

quanto maior for a possibilidade de fiscalizagao de sua conduta. Sendo ilimitadas as 

condigoes de fiscalizagao, havera maior garantia de que os atos serao corretos. 

E a 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." 0 artigo 4°, tambem 

menciona o direito de qualquer cidadao acompanhar o desenvolvimento do certame. 
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1.3.6 Do Principio da vinculagao ao instrumento convocatorio 

Pelo artigo 41, da Lei n.° 8.666/93, o edital e a lei interna da Licitagao e, como 

tal, vincula ao seus termos, tanto os licitantes, quanto a Administragao que o 

expediu. Tal vinculagao ao edital e principio basico de toda Licitacao. Nem se 

compreenderia que a Administragao fixasse no edital a forma e o modo de 

participagao dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realizagao do 

julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentagao e proposta em 

desacordo com o solicitado. 

As regras do certame, durante todo o procedimento sao inalteraveis A 

Administragao devera invalida-lo e reabri-lo em novos moldes, caso verifique, sua 

inviabilidade no decorrer da Licitagao. 

De outra banda, revelando-se, falho ou inadequado aos propositos da 

Administragao, o edital ou convite podera ser corrigido a tempo, atraves de 

aditamento ou expedigao de um novo, sempre com republicagao e reabertura de 

prazo, desde que a alteragao, afete a elaboragao das propostas. 

1.3.7 Do Principio do julgamento objetivo 

No momento da analise e julgamento das propostas, a comissao julgadora 

deve decidir a licitagao nao sob o influxo do subjetivismo, de sentimentos, 

impressoes ou propositos pessoais. 

Deve-se reconhecer que objetividade absoluta, so se pode garantir 

previamente nos certames decididos unicamente pelo prego. Quando entra em 

causa qualidade, tecnica, rendimento - muitas vezes indispensaveis para a aferigao 

das propostas - nem sempre sera possivel atingir-se o ideal da objetividade 

extrema, pois quando os bens ou servigos sao fortemente aparentados nestes 

atributos, a primazia de um ou de outro dependem de apreciagoes irredutiveis a um 

piano excludente de opinioes pessoais. 

Sao correspondentes a este principio: do sigilo da apresentagao das 

propostas, consectario da igualdade dos licitantes; principio do procedimento formal, 

da competitividade, entre outros. 

1.3.8 Pelo principio da adjudicagao compulsoria ao vencedor, entende-se estar 

impedida a Administragao, que concluido o procedimento licitatorio, atribua o seu 
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objeto a outrem que nao o legitime vencedor. A adjudicagao ao vencedor e 

obrigatoria, salvo se este desistir expressamente do contrato ou nao o firmar no 

prazo fixado, a menos que comprove justo motivo. A compulsoriedade veda tambem 

que se abra nova Licitagao enquanto valida a adjudicagao anterior. Advirta-se, 

porem, que o direito do vencedor limita-se a adjudicagao, ou seja, a atribuigao a ele 

do objeto da Licitagao, e nao ao contrato imediato. 

1.4 Responsaveis pela licitagao 

Consideram-se responsaveis pela licitagao, os agentes publicos designados 

pela autoridade competente, mediante ato administrativo proprio (portaria, por 

exemplo), para integrar comissao de licitagao, ser pregoeiro ou para realizar licitagao 

na modalidade convite. 

A comissao de licitagao e criada pela Administragao com a fungao de receber, 

examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento 

de licitantes e as licitagoes nas modalidades de concorrencia, tomadas de pregos e 

convite. 

A comissao pode ainda ser permanente ou especial. Sera permanente 

quando a designagao abranger a realizagao de licitagoes por periodo determinado 

de no maximo doze meses. Por outro lado, sera especial quando for o caso de 

licitagoes especificas. 

E constituida por, no minimo, tres membros, sendo pelo menos dois deles 

servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos orgaos da 

Administragao responsaveis pela licitagao. 

A investidura dos membros das comissoes permanentes nao pode exceder a 

um ano. Quando da renovagao da comissao para o periodo subsequente, e possivel 

a recondugao parcial desses membros. A lei nao admite apenas a recondugao da 

totalidade. 

Os membros da comissao de licitagao respondem solidariamente pelos atos 

praticados, salvo se posigao individual divergente estiver devidamente 

fundamentada e registrada em ata lavrada na reuniao em que tiver sido tomada a 

decisao. 
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Nas pequenas unidades administrativas na falta de pessoal disponivel, em 

carater excepcional e so em convite, a comissao pode ser substituida por servidor 

designado para esse fim. 

No caso de pregao, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio sao designados 

dentre os servidores do orgao ou entidade promotora da licitacao para, dentre outras 

atribuicoes, receberem a proposta escrita e os lances verbais, analisar a 

aceitabilidade da proposta e efetuar sua classificagao, habilitar o licitante e adjudicar 

o objeto vencedor. 

1.5 Fases da licitagao 

0 certame licitatorio e composto de 02 (duas) etapas distintas, subdividas em 

fase interna e fase externa , e o proponente so poder participar da seguinte apos o 

exaurimento desta e caso seja considerado apto na anterior. Caso nao esteja apto a 

continuar no certame, podera retirar os envelopes apresentados. Na hipotese do 

participe desclassificado se insurgir quanto a decisao da Comissao, podera ele se 

utilizar da interposigao do recurso cabivel, so se passando a fase posterior apos a 

devida apreciagao do mesmo, pois o recurso tern efeito suspensive 

Sao estas as fases: fase interna: audiencia publica ; edital ou convite de 

convocagao dos interessados; recebimento da documentagao e das propostas; 

habilitagao dos licitantes e fase externa: julgamento das propostas ; adjudicagao e 

homologagao 

0 Professor Toshio Mukai, citado por Carlos Pinto Coelho Mota (2005, p. 39) 

explica os limites de cada fase: 

(...) Os procedimentos da licitagao compoem-se de uma fase interna 
que vai ate a elaboracao do edital ou da carta convite, e da uma fase 
externa, que se inicia com a publicagao do edital ou expedigao da 
carta-convite e termina com a adjudicagao do objeto da licitagao. 

1.5.1 Procedimentos para a abertura de processo licitatorio 

A fase interna do procedimento relativo as licitagoes publicas observara a 

seguinte sequencia de atos preparatories: 
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Solicitagao expressa do setor requisitante interessado, com indicagao de sua 

necessidade; Aprovagao da autoridade competente para initio do processo 

licitatorio, devidamente motivada e analisada sob a otica da oportunidade, 

conveniencia e relevancia para o interesse publico; Estimativa do valor da 

contratagao, mediante comprovada pesquisa de mercado; Indicagao de recursos 

orgamentarios para fazer face a despesa; Verificagao da adequagao orgamentaria e 

financeira, em conformidade com a Lei de responsabilidade Fiscal, quando for o 

caso; Elaboracao de projeto basico, obrigatorio em caso de obras e servigos; 

Definigao da modalidade e do tipo de licitagao a serem adotados. 

Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, outras exigencias 

foram impostas ao gestor publico para promover licitagoes publicas, em especial 

quando a despesa se referir a criagao, expansao ou aperfeigoamento de agao 

governamental que acarrete aumento da despesa. 

Nesse caso, sao condigoes necessarias para a efetivagao do procedimento 

licitatorio a existencia de: Estimativa de impacto orgamentario-financeiro no exercicio 

em que deva entrar em vigor a despesa e nos dois subsequentes; Declaragao do 

ordenador de despesa de que o aumento tern adequagao orgamentaria e financeira 

com a lei orgamentaria anual e compatibilidade com o piano plurianual e com a lei de 

diretrizes orgamentarias. 

Para a Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se: Adequada com a lei 

orgamentaria anual, a despesa objeto de dotagao especifica e suficiente, ou que 

seja abrangida por credito generico, de forma que somadas todas as despesas da 

mesma especie, realizadas e a realizar, prevista no programa de trabalho, nao sejam 

ultrapassados os limites estabelecidos para o exercicio; Compativel com o piano 

plurianual e a lei de diretrizes orgamentarias, a despesa que se conforme com as 

diretrizes, os objetivos, prioridades e metas previstas nesses instrumentos e nao 

infrinja qualquer de suas disposigoes. 

A LRF ressalvou dessas exigencias apenas as despesas consideradas 

irrelevantes, definidas para a lei de diretrizes orgamentarias (LDO). Pelas LDO's 

para 2003 (artigo 98, inciso II, da Lei n° 10.524, de 25 de julho de 2002) e para 2004 

(artigo 110, inciso II, da Lei n° 10.707, 30 de julho de 2003), por exemplo, sao 

despesas irrelevantes aquelas cujo valor nao ultrapasse os limites dos incisos I e II 

do artigo 24 da Lei de Licitagoes, ou seja, respectivamente, de R$ 15.000,00, para 

obras e servigos de engenharia e R$ 8.000,00 para compras e outros servigos. 
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1.6 Modalidades de Licitagao 

Modalidade de licitagao e a forma especifica de conduzir o procedimento 

licitatorio, a partir de criterios definidos em lei. O valor estimado para contratagao e o 

principal fator para escolha da modalidade de licitagao, exceto quando se tratar de 

pregao, concurso e leilao, que nao estao limitados a valores. 

1.6.1 Concorrencia 

Modalidade da qual podem participar quaisquer interessados que na fase de 

habilitagao preliminar comprovem possuir requisitos mfnimos de qualificagao 

exigidos no edital para execugao do objeto da licitagao, tais como, obras e servigos 

de engenharia acima de R$ 1.500.000,00 (hum milhao e quinhentos mil reais). 

Compras e outros servigos acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil 

reais). 

1.6.2 Tomada de Pregos 

Modalidade realizada entre interessados devidamente cadastrados ou que 

atenderem a todas as condigoes exigidas para cadastramento ate o terceiro dia 

anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificagao. 

Obras e servigos de engenharia acima de R$ 150.000,00 ( cento e cinquenta mil 

reais) ate R$ 1.500.000,00 (hum milhao e quinhentos mil reais). 

1.6.3 Convite 

Modalidade realizada entre interessados do ramo de que trata o objeto da 

licitagao, escolhidos e convidados em numero minimo de tres pela Administragao. 

O convite e a modalidade de licitagao mais simples. Atraves dele a 

Administragao escolhe quern quer convidar, entre os possiveis interessados, 

cadastrados ou nao. A divulgagao deve ser feita mediante afixagao de copia do 

convite em quadro de avisos do orgao ou entidade, localizado em lugar de ampla 

divulgagao. 
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No convite e possivel a participagao de interessados que nao tenham sido 

formalmente convidados, mas que sejam do ramo do objeto licitado, desde que 

cadastrados no orgao ou entidade licitadora ou no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores - SICAF. Esses interessados devem solicitar o convite 

com antecedencia de ate 24 horas da apresentagao das propostas. 

Sera utilizado na execugao de obras e servigos de engenharia acima de R$ 

15.000,00 ( quinze mil reais) ate R$ 150.000,00 ( cento e cinquenta mil reais). 

Compras e outros servigos acima de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ate R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais). 

Quando couber convite, a Administragao pode utilizar a tomada de pregos e, 

em qualquer caso, a concorrencia. Quando se tratar de bens e servigos que nao 

sejam de engenharia, a Administragao pode optar pelo pregao 

No convite para que a contratagao seja possivel, sao necessarias pelo menos 

tres propostas validas, isto e, que atendam a todas as exigencias do ato 

convocatorio. Nao e suficiente a obtengao de tres propostas. E preciso que as tres 

sejam validas. Caso isso nao ocorra, a Administragao deve repetir o convite e 

convidar mais um interessado, enquanto existirem cadastrados nao convidados nas 

ultimas licitagoes, ressalvadas as hipoteses de limitagao de mercado ou manifesto 

desinteresse dos convidados, circunstancias estas que devem ser justificadas no 

processo de licitagao. 

Para alcangar o maior numero possivel de interessados no objeto licitado e 

evitar a repetigao do procedimento, muitos orgaos ou entidades vem utilizando a 

publicagao do convite na imprensa oficial e em jornal de grande circulagao, alem da 

distribuigao direta aos fornecedores do ramo. 

A publicagao na imprensa e em jornal de grande circulagao confere ao convite 

divulgagao identica a da concorrencia e a tomada de pregos e afasta a 

discricionariedade do agente publico. 

Quando for impossivel a obtengao de tres propostas validas, por limitagoes do 

mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, essas circunstancias deverao 

ser devidamente motivada e justificados no processo, sob pena de repetigao de 

convite. 
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1.6.4 Leilao 

E a modalidade de licitagao, prevista no § 5° do artigo 22 e no artigo 53, da 

Lei 8666/93. Utilizada para a venda de bens moveis e semoventes e. em casos 

especiais, tambem de imoveis (artigo 19, III). Ha dois tipos de leilao: o comum, que 

so pode ser efetuado por urn leiloeiro oficial, se houver e e regulamentado por 

legislagao federal pertinente, mas as condigoes de sua realizagao poderao ser 

estabelecidas pelo orgao interessado; e o administrative que e utilizado para a 

venda de mercadorias apreendidas como contrabando ou "esquecidas" nas 

alfandegas, nos armazens ferroviarios ou nas repartigoes publicas, cujas normas sao 

tambem regulamentadas pela administragao interessada. 

1.6.5 Concurso 

E a modalidade de licitagao, prevista no § 4° do artigo 22, da Lei 8.666/93, 

destinada a trabalhos tecnicos. artisticos ou cientificos. eminentemente de cunho 

intelectual. 

A convocagao devera ser feita com a antecedencia minima de 45 (quarenta e 

cinco) dias da data de realizagao do evento para interessados que possuam a 

qualificagao exigida no edital e sao instituidas premiagao ou remuneragao para os 

vencedores, cujos criterios de avaliagao foram previamente estabelecidos no ato 

convocatorio, ao qual tenha sido dada ampla publicidade. 

E uma especie mais simples que a concorrencia, ja que dispensa as 

formalidades especificas dessa. 0 concurso nao confere ao(s) vencedor (es) 

qualquer direito a contratar com a Administragao. Note- se que a execugao do 

projeto escolhido sera objeto de outra licitagao, ja em qualquer das outras 

modalidades, para a consecugao do objeto, nos moldes da proposta vencedora do 

primeiro certame. 

1.6.7 Pregao 

E a modalidade licitatoria em que a disputa pelo fomecimento de bens e 

servigos comuns e feita em sessao publica (pregao presencial) ou com auxilio da 
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suas propostas de prego por escrito, por lances verbais ou por meio 

virtual,(computador), no caso do pregao eletronico, independentemente do valor 

estimado da contratagao. 

Ao contrario do que ocorre em outras modalidades, no Pregao a escolha da 

proposta e feita antes da analise da documentagao, razao maior de sua celeridade. 

A modalidade pregao foi instituida pela Medida Provisoria 2.026, de 4 de maio 

de 2000, convertida na Lei n° 10.520, de 2002, regulamentada pelo Decreto 3.555, 

de 2000. 

O pregao e modalidade alternativa ao convite, tomada de pregos e 

concorrencia para contratagao de bens e servigos comuns. E obrigatoria no ambito 

federal, e deve ser prioritaria e e aplicavel a qualquer valor estimado de contratagao. 

1.7 Tipos de licitagao 

O tipo de licitagao nao deve ser confundido com modalidade de licitagao. 

Modalidade e procedimento. 

Tipo e o criterio de julgamento utilizado pela Administragao para selegao da 

proposta mais vantajosa. 

Os tipos de licitagao mais utilizados para o julgamento das propostas sao os 

seguintes: Melhor prego, melhor tecnica, tecnica e prego. 

Menor Prego: Criterio de selegao em que a proposta mais vantajosa para a 

Administragao e a de menor prego. E utilizado para compras e servigos de modo 

geral e para contratagao e bens e servigos de informatica, nos casos indicados em 

decreto do Poder Executivo. 

Melhor Tecnica: Criterio de selegao em que a proposta mais vantajosa para a 

Administragao e escolhida com base em fatores de ordem tecnica. E usado 

exclusivamente para servigos de natureza predominantemente intelectual, em 

especial na elaboragao de projetos, calculos, fiscalizagao, supervisao e 

gerenciamento e de engenharia consultiva em geral, e em particular, para 

elaboragao de estudos tecnicos preliminares e projetos basicos e executivos. 

Tecnica e Prego: Criterio de selegao em que a proposta mais vantajosa para a 

Administragao e escolhida com base na maior media ponderada, considerando-se as 

notas obtidas nas propostas de prego e de tecnica. E obrigatorio na contratagao de 

bens e servigos de informatica, nas modalidades tomada de pregos e concorrencia. 
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CAPITULO 2 DO PREGAO ELETRONICO 

0 pregao eletronico e o procedimento licitatorio em que o nucleo das 

atividades competitivas faz-se atraves da utilizacao dos meios de comunicagao a 

distancia, mais especificamente da rede de computadores, conhecida mundialmente 

por "Internet". 

2.1 Origens do vocabulo 

A palavra pregao e muito conhecida no Direito, a todo instante utiliza-se muito 

esta palavra dentro do Direito Processual. 0 cidadao quando deve alguma coisa, 

nao paga, por consequencia ha uma agao de cobranga, e posteriormente uma 

execugao e, no final, vai o bem penhorado para hasta publica, para leilao, e o oficial 

de justiga vai exercer as fungoes, nesta situagao, de pregoeiro, portanto aquele que 

viabiliza, que realiza a hasta publica, realiza o pregao. 

0 pregao tambem e expressao utilizada em outras situagoes, como, por 

exemplo, para anunciar certas pessoas; E claro que a expressao, na Medida 

Provisoria, nao tern este significado; aqui.fa palavra "pregao" tern exatamente a ideia 

de que alguem vai apregoar, vai anunciar que a administragao publica esta 

aceitando ofertas para urn determinado negocio que ela quer realizar; esta e a ideia 

do pregao, a ideia comum, a ideia que se extrai do conceito tradicional desta 

palavra.) 

Conceito comum, portanto, de pregao seria este: alguem que se dispoe a 

dizer "olha, nos temos isto aqui, estamos querendo vender e eu pergunto quern da 

mais do que a avaliagao inicial? - aquele que quer comprar vai dar algum valor a 

mais do que aquilo que foi a avaliado. 

2.2 Conceito Juridico 

0 pregao eletronico e a mais nova modalidade de procedimento licitatorio , 

criado pela Lei n° 10250/02 e regulamentado pelo Decreto n° 5.450, de 31/05 sendo 

publicado em 01/06/2005, que estabelece como nucleo das atividades competitivas, 

a utilizacao dos meios de comunicagao a distancia, popularmente conhecida como 
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INTERNET, para a aquisicao de bens e servigos comuns, pela Administragao 

Publica. 

Trata-se, como se percebe, de mecanismo de oferta publica, que visa nao 

a alienar, mas a adquirir bens e contratar servigos a serem prestados a 

Administracao por terceiros. 

Tera o pregao, como objeto, a aquisigao de bens e a contratagao de servigos 

comuns, assim considerados, como se busca definir uma norma em comento, 

aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificagoes usuais no mercado, segundo o 

artigo 2 °. Paragrafo 1°, do decreto 5450/2005. 

A definigao, todavia, nao e suficiente para delimitar o objeto desejado pela 

nova regulamentagao, pois alem de nao informar o que sejam servigos comuns, nao 

esgota o conceito de bens a que se destina, presumindo-se que se refira a bens 

moveis de interesse da Administragao. Pode-se, no entanto, entender que servigos 

comuns sejam todos aqueles que nao estejam compreendidos pela disposigao 

contida no artigo 13 da Lei 8.666/93, e que nao exijam, para sua execugao, maior 

qualificagao do executor. 

2.3 Conceituagao sobre o termo bens e servigos comuns. 

Entre as caracteristicas principals que diferenciam o Pregao eletronico das 

demais modalidades licitatorias previstas na Lei 8.666/93, ha uma que merece uma 

analise mais detida, sobretudo por conter aspectos imprecisos e que podem levar 

duvidas ao administrador publico quando da definigao de qual modalidade de 

licitagao a ser adotada no caso concreto. Tal caracteristica e a exigencia de que a 

modalidade Pregao so deve ser acolhida para as aquisigoes de bens e contratagoes 

de servigos Comuns. 

Para a verificagao da viabilidade de adogao do pregao, e necessario, em 

primeiro lugar, definir o que sao bens e servigos comuns. 

Dispoe a Lei Federal n° 10.520/2002, em seu artigo 1°: 

Artigo 1° Para aquisigao de bens e servigos comuns, podera ser 
adotada a licitagao na modalidade de pregao, que sera regida por 
esta Lei. 
Paragrafo unico. Consideram-se bens e servigos comuns, para os 
fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padroes de desempenho e 
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qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio 
de especificacoes usuais no mercado. 

A aplicagao do pregao tern sido objeto de muitos questionamentos, 

gerando duvida e inseguranca por parte do administrador quanto a sua escolha, 

especialmente quando se trata de proceder ao enquadramento do objeto da licitagao 

no conceito de bens e servigos comuns do artigo 1° da Lei Federal n° 10.520, de 17 

dejulho de 2002. 

A definigao legal sobre o que sao bens e servigos comuns, e dada pelo 

paragrafo unico do artigo 1° da Lei 10.520/02, so que o legislador, fez uma tentativa 

no sentido de bens e servigos comuns, de forma a compatibiliza-la com a sistematica 

do Pregao. Porem, esta longe de ser precisa, haja vista que as expressoes nela 

contidas sao plurissignificativas. 

Margal Justen Filho (2001, p.20), insigne professor em materia de 

licitagoes e contratos administrativos, se pronunciou sobre a materia nos seguintes 

termos: 

[...] a interpretagao do conceito de 'bem ou servigo comum' deve 
fazer-se em fungao das exigencias do interesse publico e das 
peculiaridades procedimentais do proprio pregao. A natureza do 
pregao deve ser considerada para determinar o proprio conceito de 
bem ou servigo comum. 

O referido autor assevera ainda que: 

Todo e qualquer objeto licitado tern que ser descrito objetivamente, 
por ocasiao da elaboragao do ato convocatorio da licitagao. Mesmo 
quando se licitar urn bem ou servigo "incomum", especial, singular, 
havera a necessidade (e a possibilidade) de fixagao de criterios 
objetivos de avaliagao. Ou seja, o que identifica urn bem ou servigo 
"comum" nao e a existencia de criterios objetivos de avaliagao. 
Quando muito, poderia afirmar-se que urn bem ou servigo comum 
pode ser descrito mais facil e completamente atraves de criterios 
objetivos do que os que nao o sejam.(2001, p. 19). 

O professor Hely Meirelles (2003, p.39) elucida que: 

Servigos comuns sao todos aqueles que nao exigem habilitagao 
especial para sua execugao. Podem ser realizados por qualquer 
pessoa ou empresa, pois nao sao privativos de nenhuma profissao ou 
categoria profissional. Sao servigos executados por leigos. Em sintese, 
a lei que institui o Pregao define que bens e servigos comuns como 
aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade possa ser 
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objetivamente definidos pelo edital. No entanto, a denominagao 
"comum" nao se reflete a objeto sem sofisticagao ou sem 
desenvolvimento tecnologico. 

Assim, "bens ou servigos comuns", sao aqueles que podem ser encontrados 

no mercado sem maiores dificuldades, e que sao fornecidos por varias empresas, 

sendo que sua caracterizagao deve fazer-se em fungao das exigencias do interesse 

publico e das peculiaridades procedimentais do proprio pregao. 

Por fim, cabe salientar que Margal Justen Filho (2003, p.30), concluiu que: 

"bem ou servigo comum e aquele que apresenta sob identidade e caracteristicas 

padronizadas e que se encontra disponivel, a qualquer tempo, num mercado 

proprio". 

O Decreto n° 3.555, de 08/08/2000 foi editado para regulamentar o 

procedimento do Pregao. Em seu anexo II traz uma relagao de bens e servigos 

considerados comuns. Entretanto, sofreu alteragoes pelo Decreto n° 3.693, de 

20/12/2000, e que posteriormente foi revogado pelo Decreto n° 3.784, de 

06/04/2001, promovendo a inclusao de itens de bens de consumo e de servigos 

comuns na classificagao. Conforme dispoe os dados em anexo. 

Os bens comuns dividem-se em bens de consumo, os de frequente aquisigao, 

e bens permanentes, como os mobiliarios, veiculos, dentre outros. Os servigos 

comuns sao de variadissima natureza, incluindo-se, entre outros, os de apoio 

administrativo, hospitalares, conservagao e limpeza, vigilancia, transporte, eventos, 

assinatura de periodicos, servigos graficos, informatica, hotelaria, atividades 

auxiliares como , motorista, gargom, ascensorista, copeiro, dentre outros. 

A doutrina tem-se manifestado no sentido de que o rol de bens e servigos 

trazido pelo referido Decreto nao e taxativo. 

Conforme Margal Justen Filho (2003, p.32): 

Nao se afigura cabivel interpretar em termos rigidos o elenco contido 
no Anexo II. A ausencia de rigidez se manifesta sob dois aspectos. 
Em primeiro lugar, o elenco nao e exaustivo. Qualquer outro objeto 
qualificado como comum, ainda que nao constante do rol do Anexo II 
pode ser contratado atraves de pregao. (...) Se algum objeto 
qualificado como comum puder ser caracterizado alem do elenco do 
Decreto, seria inconstitucional pretender exclui-lo com fundamento 
na ausencia de alusao por parte do ato infralegal. Ou seja, nao e 
juridicamente cabivel que a competencia instituida por Lei seja 
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restringida por meio de Decreto. 
Ademais disso. a inclusao de um bem ou servico na relacao nao o 
transforma de modo automatico, em suscetivel de contratagao por 
meio de pregao. (...) Esse entendimento decorre de que os bens e 
servicos enumerados no regulamento poderao, em certas 
circunstancias, nao preencher os requisitos necessarios para 
qualificacao como comuns. Entao, a competencia criada por Lei nao 
poderia ser ampliada por via de Decreto. 

0 Tribunal de Contas da Uniao (Acordao 615/2003), tambem ja proferiu 

entendimento no sentido de que a lista de servicos constante do Anexo II do Decreto 

3.555/2000 nao e exaustiva: 

[...] Por outro lado, o mencionado Decreto (3.555/2000) nao 
caracteriza o servico de locacao de mao-de-obra como servico 
comum, o que impossibilitaria a utilizacao da modalidade pregao. No 
entanto, a nosso ver, a lista de servicos constante do Anexo II do 
Decreto 3.555/2000 nao e exaustiva, haja vista a impossibilidade de 
relacionar todos os bens e servicos comuns utilizados pela 
Administracao. 

O referido rol deve ser concebido como especie de referenda aos agentes 

administrativos, que, em caso de duvida, devem buscar apoio nela. Nessa linha, a 

lista de bens e servigos qualificados como comuns deve ser considerada de carater 

meramente exemplificativo, ou seja, o fato de outros bens e servigos de natureza 

comum nao terem sido citados na lista do Decreto n° 3.555/00 nao Ihes retira essa 

classificacao e nao impede a Administracao a licita-los por meio da modalidade 

pregao. O que importa : a rigor, e que o bem e o servico realmente se revistam de 

natureza comum, fato que so podera ser verificado no caso concreto, de acordo com 

suas peculiaridades. 

Para tanto, o administrador publico nao pode olvidar da propria essencia do 

instituto, que proclama pela simplificacao, agilidade, e acima de tudo, redugao de 

gastos. Tais finalidades devem ser interpretadas conforme os principios 

constitucionais vigentes, sob pena de invalidagao dos atos pelo Poder Judiciario. 

Uma outra particulariedade do pregao eletronico, e que essa modalidade 

licitatoria nao se aplica a contratagoes de obras de engenharia, bem como as 

lnr.ar.nes imobiliarias e alienacoes em geral. 

http://lnr.ar.nes
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2.3 Utilizagao da Tecnologia da informagao 

Utilizando recursos de tecnologia da informagao, o Ministerio do 

Planejamento, Orgamento e Gestao, por intermedio da Secretaria de Logistica e 

Tecnologia da Informagao - SLTI e do Departamento de Logistica e Servigos Gerais 

- DLSG, disponibilizou na Internet a modalidade pregao, nas versoes presencial e 

eletronica, facultando seu uso da forma mais abrangente possivel, buscando a 

ampliagao do leque de participantes, transparencia e phncipalmente, a 

desburocratizagao dos processos licitatorios que, com as regras instituidas, 

somadas a infra-estrutura tecnologica, permitiram a eliminagao de etapas, inversao e 

agilizagao de procedimentos, entre outros fatores. 

Urn dos maiores desafios para a obtengao de sucesso nessa iniciativa, inedita 

do Governo Federal, que requereu a disponibilizagao de recursos humanos, 

financeiros e tecnologicos, diz respeito a qualificacao dos usuarios, a preparagao de 

pregoeiros e equipe de apoio que, nessa modalidade de licitagao, assumem o papel 

de negociadores do governo, sendo imputado a esses servidores uma carga maior 

de responsabilidade por responderem com patrimonio proprio, quando 

comprovadamente fizerem mau uso do erario publico. 

Para tanto, estabeleceu-se uma parceria com a Escola Nacional de 

Administragao Publica - ENAP, que vem promovendo a disseminagao do Curso de 

Formagao de Pregoeiros, cujo conteudo aborda os aspectos legais, negociagao e 

operacionalizagao dos sistemas informatizados de Pregao Presencial e Eletronico. O 

publico alvo inicial foi o Poder Executivo, estendendo-se aos demais Poderes, ou 

aqueles que adehram a essa nova modalidade de licitagao. 

2.5. O Credenciamento dos Licitantes 

O credenciamento dos licitantes dependera de cadrastramento previo no 

Sistema de Cadrastro Unificado de Fornecedores - SICAF, ou de sistemas 

semelhantes, desde que fique assegurado o direito de acesso desses dados aos 

demais licitantes. 
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Conforme preceitua o artigo 13 do decreto n° 5450/2005: 

Artigo. 13. Cabera ao licitante interessado em participar do pregao, 
na forma eletronica: 
I - credenciar-se no SICAF para certames promovidos por orgaos da 
administragao publica federal direta, autarquica e fundacional, e de 
orgao ou entidade dos demais Poderes, no ambito da Uniao, 
Estados, Distrito Federal e Municipios, que tenham celebrado termo 
de adesao; 

O cadastramento dar-se-a pela atribuicao de chave de identificagao e de 

senha de acesso pessoal e intransferivel; o sistema do pregao eletronico devera 

utilizar-se de recursos de criptografia e de autenticagao que assegurem condigoes 

adequadas de seguranga em todas as etapas do certame. 

Desta forma, a chave de identificagao e a senha (do licitante) podera ser 

utilizada em qualquer pregao eletronico, salvo quando cancelada por solicitagao do 

credenciado ou em virtude de sua inabilitagao perante o orgao realizador da 

licitagao, na forma a ser definida na sua regulamentagao. 

2.6 As fases do Pregao eletronico 

Como em qualquer outra modalidade de licitagao, o pregao eletronico 

tambem e composto de uma etapa interna ou preparatoria e uma etapa externa. 

Porem, uma das principais inovagoes trazidas pela modalidade pregao e chamada 

inversao das fases do procedimento, considerando aqueles adotados pela Lei n°. 

8.666/93 no tocante ao convite, tomada de pregos e concorrencia. 

Nestes procedimentos a administragao busca, numa primeira etapa, realizar a 

habilitagao dos participantes na licitagao, nos termos do disposto no artigo 27 e 

seguintes da Lei de Licitagoes 8666/93, apos verificada a sua regularidade formal, 

passa-se entao a analise das propostas tecnicas e/ou comerciais, dependendo do 

tipo de licitagao escolhida. 

No pregao, assim nao ocorre. Ha a inversao das fases de habilitagao e 

de julgamento, visando a agilizagao do certame, uma vez que as aquisigoes de bens 

ou servigos realizados mediante a modalidade do pregao, alem de envolver menor 
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numero de servidores, certamente consumirao menos custo e tempo, haja vista que 

o procedimento pode durar de 8 (oito) ou aproximadamente 20 dias, enquanto nos 

moldes tradicionais da Lei de Licitacoes, uma concorrencia exige urn periodo de no 

mfnimo 45 (quarenta e cinco) dias, chegando alguns ate 03 (tres) meses ate o seu 

desfecho. 

2.6.1 Procedimento: fase interna ou preparatoria 

A fase preparatoria, tambem chamada de fase interna do Pregao 

compreende os atos necessarios para a abertura do processo licitatorio. Nessa fase 

os trabalhos sao realizados no ambito interno da instituicao, com a participacao da 

Autoridade competente. 

A descricao procedimental desta fase vem enumerada nos artigo 3° da Lei n° 

10.520/00. 

Inicialmente cabera a autoridade competente justificar a necessidade de 

contratagao e definir o objeto do certame. No ambito do Municipio, cabera 

inicialmente a autoridade competente justificar a necessidade de contratagao e 

definir o objeto do certame, elencar as exigencias de habilitagao, os criterios de 

aceitagao das propostas, definir as sangoes por inadimplemento e as clausulas do 

contrato, se for o caso, inclusive com fixagao dos prazos para fornecimento. 

A primeira fase e a de publicagao do aviso do Edital no Diario Oficial da Uniao 

e em Jornal de Grande Circulagao, com antecedencia minima de oito dias de 

entrega das propostas, sendo possivel tambem a divulgagao por meios eletronicos, 

pela forma a ser objeto de regulamento; o edital e publicado resumidamente, sobre 

forma de aviso, devendo uma copia ficar a disposigao de qualquer interessado para 

fim de consulta. 

O edital do pregao eletronico segue a mesma disciplina da Lei n° 10.520/02 

dada ao pregao presencial, devendo ser acrescentado: 

Data e horario para a realizagao do pregao eletronico; designagao do site. 

Ainda preleciona o artigo 5°, incisos I a III: 

Artigo 5° - e vedada a exigencia de : 
I - garantia de proposta; 
II- aquisigao do edital dos licitantes, como condigao para participacao 
no certame; 
III - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a 
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fornecimento do edital, que nao serao superiores ao custo de sua 
reproducao grafica e aos custos de utilizacao de recursos de 
tecnologia da informagao, quando for o caso. 

E, ainda, nesta fase procedimental, que se realiza a pesquisa de pregos e a 

sua subsequente juntada aos autos, devendo a planilha de custos demonstrar o 

valor estimado para a contratagao, de forma clara, concisa e objetiva, de acordo com 

o objeto solicitado pelo requisitante e aprovado pela autoridade competente. 

Portanto, o termo de referenda, onde serao apresentados de forma precisa e 

detalhada o objeto da contratagao, os criterios da aceitagao do bem ou servigo a ser 

adquirido, especificando os deveres do contrato, os procedimentos de fiscalizagao, 

prazo de execugao do contrato, penalidades aplicaveis, dentre outras. Devera conter 

elementos capazes de propiciar a avaliagao do custo pela Administragao, diante de 

orgamento detalhado. 

0 Edital do Pregao Eletronico Especificara: 

- A responsabilidade do licitante por todas as transagoes que forem efetuadas 

em seu nome no sistema eletronico; 

- A responsabilidade do licitante pelo onus decorrente de perda de negocios 

diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

desconexao; 

- As referencias de tempo no edital, no aviso e durante a sessao publica 

observarao o horario de Brasilia - DF; 

- O prazo para os interessados apresentarem suas propostas, atraves do 

sistema eletronico, nao podera ser inferior a oito dias uteis, contados da publicagao 

do aviso. 

2.6.2 Procedimento: fase externa 

A fase externa e a segunda etapa do procedimento licitatorio, esta 

disciplinada, em 24 incisos que descrevem os varios atos do procedimento, que 

compreendem basicamente as seguintes fases: edital, julgamento, classificagao, 

habilitagao do licitante vencedor, adjudicagao e homologagao. 

Ainda nessa fase sera designado pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja 

atribuigao consiste em receber as propostas e lances, analisar a sua aceitabilidade e 

sua classificagao, fazer a habilitagao e a adjudicagao do objeto da licitagao ao 
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vencedor, conforme preceitua o artigo 3°, inciso IV da Lei n°10.520/02. 

No aviso de licitagao devera constar a definigao do objeto, o local, dias e 

horarios em que podera ser lida ou obtida copia do edital e recebidas as propostas, 

sendo que a omissao quando a estes requisitos torna o certame passivel de 

anulagao, na forma da lei. 

A sessao do pregao eletronico, tera inicio a partir do horario previsto no edital, 

com a divulgagao das propostas de pregos recebidas e em perfeita consonancia 

com as especificagoes e condigoes do edital; 

Assim preceitua o artigo 22, do decreto n° 5.450/2005: 

Artigo 22. A partir do horario previsto no edital, a sessao publica na 
internet sera aberta por comando do pregoeiro com a utilizagao de 
sua chave de acesso e senha. 

A participagao no pregao devera se dar por meio da digitagao da senha 

privativa do licitante e subsequente encaminhamento de proposta de prego, em data 

e horario previstos no edital, exclusivamente por meio do sistema eletronico. 

No aviso de licitagao e no edital devera constar o enderego eletronico 

(www.comprasnet.gov.br) onde ocorrera a sessao publica, a data e hora de sua 

realizagao e a indicagao de que o pregao sera realizado por meio de sistema 

eletronico. 

A partir do horario previsto no edital, dar-se-a inicio a sessao publica do 

pregao eletronico, com a divulgagao das propostas de prego recebidas e em perfeita 

consonancia com as especificagoes e condigoes de fornecimento detalhadas pelo 

edital. 

A exemplo do que ocorre no pregao presencial, aberta a etapa 

competitiva, os licitantes poderao encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletronico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e 

respectivo horario de registro e valor. 

Ao licitante devera ainda ser disponibilizada oportunidade para o oferecimento 

de novos lances, menores e sucessivos, observado o horario fixado e as regras de 

aceitagao dos mesmos, conforme fixado no edital. 

0 sistema so devera aceitar novos lances cujos valores forem inferiores ao 

lance de menor valor, anteriormente registrado no sistema, nao devendo ainda 

serem aceitos dois ou mais lances de mesmo valor. Nesta hipotese, devera 

http://www.comprasnet.gov.br
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prevalecer aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar, de forma 

automatica pelo sistema. 

Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes deverao ser informados 

em tempo real, acerca do valor de menor lance registrado pelo sistema, apresentado 

pelos demais licitantes, vedada a identificagao do detentor do lance. 

A etapa de lances da sessao publica, prevista em edital, devera encerrar-se 

mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletronico 

aos licitantes, apos o que transcorrera periodo de tempo definido na regulamentagao 

A segunda fase deste procedimento e a de julgamento e classificagao das 

propostas, o pregoeiro anunciara o licitante vencedor imediatamente apos o 

encerramento da etapa de lances da sessao publica ou, quando for o caso, apos 

negociagao e decisao pelo pregoeiro a respeito da aceitagao do lance de menor 

valor. 

Se a proposta ou o lance de menor valor nao for aceitavel, ou se o licitante 

desatender as exigencias habilitatorias, o pregoeiro examinara a proposta ou o lance 

subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitagao, na 

ordem de classificagao, e assim sucessivamente, ate a apuragao de uma proposta 

ou lance que atenda ao edital. Neste caso, cabera ao pregoeiro negociar com o 

licitante para que seja obtido prego melhor. 

Constatado o atendimento das exigencias fixadas no edital, o licitante sera 

declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

A nova legislagao, acompanhando as mais recentes conquistas cientificas 

e tecnologicas das ultimas decadas, propicia a Administragao dos tres niveis de 

Governo e do Distrito Federal, a utilizagao dos recursos eletronicos ou de tecnologia 

da informagao e de ferramentas mais modernas e celeres, em consonancia com os 

principios maiores da presteza, desburocratizagao e eficiencia, na forma de 

regulamentagao especifica. 

Por fim, a ultima fase e a homologagao do procedimento pela autoridade 

competente, onde o licitante vencedor sera convocado para assinar o contrato no 

prazo fixado no edital. 

Desta forma, a modalidade licitatoria do pregao, por buscar a agilizagao dos 

procedimentos visando a contratagao de bens e servigos comuns, importa no mais 

das vezes, na realizagao de habilitagao dos licitantes de forma mais simples, razao 

pela qual o professor Justen Filho (2001, p.23), assim se pronunciou: 
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A rapidez e sumariedade do procedimento do pregao resultam 
desses dois motivos fundamentals. Sob um angulo, e possivel uma 
contratagao satisfatoria sem maiores burocracias porque a natureza 
"comum" do objeto dispensa investigates mais detidas acerca da 
proposta. Por outro lado, nao ha necessidade de impor requisitos 
mais severos para a habilitagao. 

Desta maneira, em razao da habilitagao ser menos rigorosa, maiores sao as 

probabilidades de que alguns aventureiros se lancem ao certame com propostas 

inexequiveis, desastrosas, impraticaveis sob os aspectos mercantis e, com isto, 

venham a causar serissimos prejuizos ao poder publico e ao interesse publico. 

Na tentativa de coibir estas e outras ocorrencias semelhantes, a Lei n° 

10.520/02, em seu artigo 7°, acabou por definir alguns atos omissivos ou comissivos 

que, quando praticados pelos licitantes, importarao na aplicagao das penalidades 

elencadas, tais como o impedimento de licitar ou contratar com a Uniao, Estados, 

Distrito Federal ou Municipios, e o descredenciamento do Sistema Integrado de 

Cadastramento Federal (SICAF) ou dos sistemas de cadastramento de 

fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4° da Lei (cadastros estaduais, 

municipals e do Distrito Federal), pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo das 

multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagoes legais. 

Assim, como pressuposto de aplicabilidade das penalidades acima elencadas, 

tem-se os seguintes atos, praticados na forma omissiva ou comissiva pelo 

interessado que vao desde quando convocado dentro do prazo de validade da sua 

proposta: licitante vencedor, nao celebrar o contrato; deixar de entregar ou 

apresentar documentagao falsa exigida para o certame; ensejar o retardamento da 

execugao de seu objeto; nao mantiver a proposta; falhar ou fraudar a execugao do 

contrato; e por fim, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal. 

As penalidades elencadas no artigo 7° da Lei n° 10.520/02 poderao ser 

aplicadas cumulativamente, respeitados os limites de cada ente federado, visto que 

o participante de licitagao municipal, somente podera ser "punido" com o 

impedimento de participar de outras licitagoes no ambito do respectivo municipio, 

assim como, somente podera ser descredenciado do cadastro de fornecedores 

elaborado e sob a responsabilidade do orgao licitante. 
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2.7 Recursos 

Os procedimentos para interposicao de recurso, compreendida a 

manifestacao previa do licitante, durante a sessao publica, o encaminhamento de 

memorial e de eventuais contra-razoes pelos demais licitantes, serao realizados 

exclusivamente no ambito do sistema eletronico, em formularios proprios 

disponibilizados pelo sistema, de forma a agilizar todo o procedimento. 

A Constituigao Federal delineia no seu artigo 5°, incisos LIV e LV, a 

imperiosa observancia da garantia do devido processo legal, que obsta qualquer 

acao ou decisao administrativa que nao seja vazada atentando-se ao contraditorio e 

a ampla defesa. Qualquer decisao proferida em processo administrativo deve, 

necessariamente se motivada, sob pena de nulidade, observando-se o devido 

processo legal, garantindo , sempre, o contraditorio e a ampla defesa, este clausula 

de garantia constitucional ilustra isso. Por outro lado uma decisao administrativa nao 

prescinde de fundamentagao quanto aos pressupostos de fato e de direito que a 

inspiraram, de acordo com o inciso VII do paragrafo unico do artigo 2° da Lei n°. 

9.784/1999. 

Apos observada a garantia constitucional do devido processo legal, em seu 

aspecto processual, cumpre verificar qual a disciplina especifica referente aos 

recursos administrativos que foi introduzida pela legislagao de regencia do Pregao. 

Para interposigao de recurso, o Pregao, preve 02 (duas) etapas que 

podem ocorrer recursos. A primeira etapa e aquela prevista no Edital, de acordo com 

o artigo 12, do Decreto n° 3.555/2000: "ate dois dias uteis antes da data fixada para 

recebimento das propostas, qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, 

providencias ou impugnar o ato convocatorio do pregao", devendo o pregoeiro 

encaminha-las a autoridade competente, que decidira no prazo de vinte e quatro 

horas, esta por sua vez, nao prevista na Lei n°. 8.666/93. 

Aqui observa-se a transparencia do certame, pois este pedido que pode ser 

feito por qualquer pessoa, nao limitando-se aos licitantes, traz maior seguranga 

quanto as condigoes do certame e do contrato a ser firmado com a Administragao, 

demonstrando a sua fluidez e celeridade. 

0 Pregoeiro, que se recusar a prestar esclarecimentos, pode sofrer mandado 

de seguranga contra a sua pessoa, onde se podera pugnar, liminarmente, pela 

suspensao do procedimento licitatorio, ate que seja esclarecido o solicitado. 
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Ja a segunda etapa, a chamada sessao do pregao, especificadamente na 

fase final da sessao, esta prevista na Lei n° 10.520/02, em seu artigo 4°, inciso XVIII: 

"declarado o vencedor, qualquer licitante podera manifestar imediata e 

motivadamente a intencao de recorrer", registrando em ata a sintese das suas 

razoes, devendo os interessados juntar memoriais no prazo de 03 (tres) dias 

corridos. A falta de manifestagao imediata e motivada importara a decadencia do 

direito do recurso. 

Os demais licitantes poderao apresentar contra-razoes em igual numero de 

03 (tres) dias, que comegarao a contar do termino do prazo do recorrente, sendo-

Ihes assegurada vista imediata aos autos. 

Todos os procedimentos para a interposicao de recursos tais como: 

manifestagao previa do licitante na sessao, encaminhamento de memorial e de 

eventuais contra-razoes pelos demais licitantes serao realizados em formularios 

proprios, exclusivamente pelo sistema eletronico, e tudo no prazo previsto, sem 

aprofundada fundamentagao nas razoes expostas na sessao, tendo em vista que a 

maioria dos licitantes nao sao bachareis em direito. Entendimento contrario implica 

em ofensa a garantia do devido processo legal e cerceamento ao direito de defesa, 

atacavel pela via do mandado de seguranga. 

O acolhimento do recurso importara somente na invalidagao dos atos que nao 

sejam passiveis de aproveitamento Lei n° 10.520/2002 - artigo 4° - XVIII a XXI. 

Por fim, cab'e mencionar o que esta previsto no artigo 14 do Decreto n°. 

3.555/2000: "o licitante que ensejar o retardamento do certame e comporta-se de 

modo inidoneo", sofrera penalidade de impedimento de licitar e contratar com a 

Administragao pelo prazo de ate cinco anos. Tendo em vista, que usou de artificios e 

demandas meramente protelatorias, que atentaram contra o principio da celeridade, 

apontado no caput do artigo 4° do Decreto n°. 3.555/2000. 

A aplicagao da penalidade a que se reporta a artigo 14 do Decreto n°. 

3.555/2000 nao esta condicionada a sua previsao no instrumento convocatorio do 

Pregao. Neste sentido, a sua disciplina diverge daquela prevista no artigo 86 da Lei 

n° 8.666/63. 
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O pregao eletronico apresenta-se como uma experiencia criativa trazendo 

portanto resultados muito bons as licitagoes brasileiras. Inicialmente criada pelo 

Medida Provisoria 2.026/00, depois convertida na Lei 10.520/02 e regulamentada 

pelo Decreto 5450/05 e 5504/05, este ultimo, tornando seu uso obrigatorio para a 

aquisicao de bens e servigos pela Administragao, causando uma verdadeira 

revolugao no mecanismo de compras estatal. 

3.1 Inovagoes do Pregao 

O pregao eletronico consiste em urn sistema eletronico de publicagao de 

editais de convocagao, localizado numa pagina web (internet) central 

(www.comprasnet.gov.br), por meio do qual os licitantes podem cadastrar-se, enviar 

suas propostas de prego iniciais e, ao final, participar de urn leilao de lances com 

valores regressivos buscando urn prego minimo. 

O Pregao veio inovar o procedimento licitatorio da Administragao Publica. A 

migragao gradativa para o Pregao nas suas duas formas de realizagoes (presencial 

e eletronica) e a principal e talvez a maior mudanga operada no ambito das licitagoes 

do Governo, requerendo dos usuarios maior dedicagao, conhecimento e 

comprometimento com a "coisa publica", implicando nao so na mudanga de 

procedimentos, como tambem de postura desses profissionais com a assimilagao de 

urn novo paradigma de negociagao com maior responsabilidade para compras e 

contratagoes governamentais abrangidas pelo Pregao. 

Os numeros expressos e os resultados ate entao obtidos, ratificam a 

importancia do uso dessa nova forma de licitagao que, acima de tudo, possibilita as 

Unidades de Gestao de Logistica e de Servigos Gerais do Governo Federal 

promoverem suas aquisigoes, amparadas no rigor da lei, com maior celeridade, 

seguranga, transparencia e economicidade. 

A sistematica apresentada no Pregao Eletronico envolve elementos que 

compoe uma estrutura sofisticada, mas de baixo custo, compreendendo todas as 

etapas de uma negociagao, quer seja de compra, venda ou troca.Todos os 

elementos da arquitetura conectam-se aos demais elementos atraves de rede de 

computadores, seja rede local ou via Internet. 

http://www.comprasnet.gov.br


41 

0 Pregao e a modalidade de grandes particularidades, desde seu criterio de 

julgamento, onde sera sempre o de menor prego, e a adogao parcial do principio da 

oralidade (pregao presencial). Enquanto nas formas comuns de licitagao a 

manifestagao de vontade dos proponentes se formaliza sempre atraves de 

documentos escritos, que sao as propostas, no pregao os participantes poderao 

oferecer outras propostas por meios eletronicos (computador, celular, etc) na 

sessao publica virtual destinada a escolha, atraves de lances. 

Em sendo assim, tal procedimento licitatorio seja na forma presencial, seja na 

forma eletronica apresenta inumeras vantagens. Que vao desde a agilidade nas 

compras, negociagao de bens e servigos, onde o prazo para a apresentagao das 

propostas e de no maximo oito dias uteis, os procedimentos sao simplificados, 

facilitando assim, a desburocratizagao, pois ha inversao das fases do procedimento 

licitatorio ocorrendo assim, a habilitagao somente depois da classificagao dos 

licitantes sendo examinada a documentagao do licitante que apresentou menor 

proposta de prego. 

No tocante a transparencia esta e observada em todas as etapas do Pregao 

onde e declarado o vencedor na sessao publica, o participante que apos a 

apresentagao de lances verbais ou virtuais, oferecer o melhor produto ou servigo, 

pelo menor prego. 

A competigao tambem e acirrada trazendo assim, beneficios para 

a Administrgao Publica, pois os licitantes podem comparar propostas e reduzir 

pregos, deixando de ser a licitagao uma caixinha de surpresas, ao contrario do que 

ocorre nos moldes tradicionais, onde as suas propostas apos serem entregues nao 

podem ser mais alteradas. 

Ampliou-se deste modo, a participacao dos interessados, facultando a 

qualquer licitante participar do procedimento desde que preencha os requisitos 

prescritos no ato convocatorio, sendo amplamente divulgado em todos os meios de 

comunicagao, especificadamente pela Internet, no site vvww.comprasnet.gov.br, no 

Diario Oficial e em outros jornais de grande circulagao. 

Alem do mais engloba as novas tecnologias podendo o Pregao ser realizado 

por meio de utilizagao de recursos de tecnologia da informagao, o titulado pregao 

eletronico, via Internet, permitindo a participagao do licitante em qualquer regiao do 

pais que tenha acesso a internet. 

Com certeza, o Pregao nao exclui as demais modalidades licitatorias prevista 

http://vvww.comprasnet.gov.br
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na Lei Federal n°. 8.666/63, mas veio como opgao, com finalidade de conferir maior 

agilidade as contratagoes da Administragoes. Assim, o agente publico devera levar 

em consideragao todas as vantagens, desde a caracterizagao do objeto como bem 

ou servigo comum, e segundo Margal Justen Filho (2003,p.43) "os valores da 

disputa justa, do rendimento economico, da seguranga e da eficiencia", parta nao se 

char entraves a contratagao. 

Percebe-se que com o pregao a Administragao fara uma grande economia 

em seus cofres, havendo a redugao de tempo e custos, que so iria beneficiar toda a 

populagao. 0 Pregao reduz custos porque aumenta a competitividade, o que diminui 

o prego da compra, possibilita a diminuigao de estoques de materials, evitando 

desperdicio e a perda de produtos armazenados por longos periodos e a redugao do 

tempo de pessoal envolvido na contratagao, pois contara com servidores aptos para 

o desempenho da fungao de pregoeiro, onde a responsabilidade de conduzir e julgar 

e pessoal e exclusiva sua, que atuara sozinho, contrariamente do que ocorre nas 

comissoes licitatorias. 

Diante das vantagens mencionadas, a legislagao atual estabelece a exigencia 

de utilizagao do pregao, preferencialmente na forma eletronica, para entes publicos 

ou privados, nas contratagoes de bens e servigos comuns, realizadas em 

decorrencia de transferencias voluntarias de recursos publicos da Uniao, 

decorrentes de convenios ou instrumentos congeneres e consorcios publicos. 

Ademais, alem de trabalhar para reduzir os gastos externos do governo, nesta 

modalidade de Licitagao, vislumbra-se atentamente para aos servigos oferecidos 

pela propria Administragao Publica. Tanto e que o Presidente Luiz Inacio Lula da 

Silva assinou decreto que criou o Programa Nacional de Gestao Publica e 

Desburocratizagao. Onde o objetivo e unificar as agoes do governo, eliminar a 

sobreposigao de medidas e fungoes, criando assim, uma rede nacional de 

informagoes. 

0 decreto preve que os sistemas hoje utilizados pelos orgaos publicos sejam 

integrados e que haja capacitagao adequada para que os funcionahos estejam 

qualificados para promover a desburocratizagao dos servigos. A intengao do 

governo e monitorar com mais eficiencia os processos desencadeados dentro do 

servigo publico e fabricar indicadores que favoregam a melhoria da qualidade dos 

servigos oferecidos a populagao 
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3.2 Vantagens do pregao eletronico 

Sao inumeras as vantagens proporcionadas pela utilizagao da modalidade 

licitatoria denominada pregao eletronico, para a Administragao Publica, dentre as 

quais podemos elencar as seguintes: agilidade nas aquisigoes de bens e servigos; 

Redugao de custos aos fornecedores; Inibigao a formagao de carteis; Garantia de 

transparencia; Seguranga; Otimizagao dos recursos. 

3.2.1 Agilidade nas aquisigoes de bens e servigos 

Os pregoes eletronicos tern proporcionado uma grande economia aos 

governos, ja que, livre da limitagao geografica, as empresas de todo o mundo podem 

participar da concorrencia, fechar negocio de qualquer parte do pais, alem de 

adquirir informagoes sobre os pregos praticados pelo governo, pois vence o 

processo quern vende o produto mais barato. 0 tempo e outro fator de grande 

importancia neste processo. Uma licitagao fora da internet demora, em media, 45 

dias. Feita dessa forma dura no maximo oito dias, razao pela qual o professor 

JUSTEN FILHO (2001, p.23) assim se pronunciou: 

A rapidez e sumariedade do procedimento do pregao resultam 
desses dois motivos fundamentals. Sob um angulo, e possivel uma 
contratagao satisfatoria sem maiores burocracias porque a natureza 
"comum" do objeto dispensa investigagoes mais detidas acerca da 
proposta. Por outro lado, nao ha necessidade de impor requisites 
mais severos para a habilitagao. 

3.2.2 Redugao de custos aos fornecedores 

A utilizagao desse sistema ja apresenta resultados notorios, entre eles 

especialmente a redugao de 25% nos valores pagos pela aquisigao dos principals 

bens e servigos objeto das compras governamentais, assim como uma redugao em 

mais de 50% do tempo necessario para selecionar o contratado, segundo dados 

mencionados por Carvalho Filho (2005, p. 13). 

A possibilidade de redugao de custos se acentua em virtude de aqui ser 

possivel ao licitante diminuir sua proposta original de prego. Antes, elaborar os 
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pregos era um jogo de probabilidades. Tentava-se prever quem iria participar do 

procedimento licitatorio e assim se fazia uma previsao do prego maximo que seria 

possivel propor. Dai que uma surpresa no momento da abertura dos envelopes com 

as propostas de prego poderia retirar da competigao um licitante que tivesse feito 

uma ma previsao, ainda que Ihe fosse possivel oferecer um prego mais baixo, em 

virtude do procedimento nao Ihe permitir elaborar uma nova proposta. 

Nao e dificil imaginar o motivo de tais redugoes. No sistema tradicional, por 

exemplo, as compras de ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) podem ser realizadas 

pela modalidade de licitagao "convite". Costumava ser o metodo mais comum para 

compras de material de expediente ou mesmo contratos de obras de pequeno porte. 

Nessa modalidade, a Comissao de Licitagao deve enviar convites para ao menos 

tres empresas, no intuito de que tomem parte no procedimento. 

O sistema e uma larga porta aberta a corrupgao, em virtude de possibilitar 

que se dirijam esses convites as empresas que pagam subornos ou que tern 

relagoes pessoais com os funcionarios. Por vezes, chega-se a char uma empresa 

"fantasma" apenas para participar de determinada licitagao e atingir o numero 

minimo de participantes. Evidentemente, esse sistema nao garante para a 

Administragao Publica o menor prego. 

Com o pregao eletronico, os editais passaram a ser publicados na Internet e 

assim se obteve uma publicidade muito maior, nao apenas na regiao da entidade 

licitante, mas em todo pais ou mesmo no exterior. 

Ampliada dessa maneira a possibilidade de competigao, resultou muito mais 

dificil beneficiar um ou outro licitante, virtualmente impossibilitando a restrigao do 

conhecimento do edital tao-somente aos participantes de esquemas corruptos. Mas 

as vantagens nao pararam por ai. Como ja haviamos dito, o sistema tradicional tinha 

mais de uma fase. Imagine-se que cada uma dessas fases requeria a presenga 

fisica de um representante da empresa, ainda que fosse apenas para entregar um 

ou mais envelopes com documentos e a proposta de prego e assinar a ata da 

sessao de sua abertura. 

Ocorria que para empresas situadas em pontos geograficamente distantes da 

sede da licitagao nao valia a pena participar dos processos cujos contratos nao 

fossem de grande valor, pois a mera possibilidade do lucro com pequenas 

contratagoes nao compensava pagar o custo de passagens aereas, acrescido de 
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diarias e outras despesas, para enviar um representante as varias sessoes do 

processo licitatorio. 

Com o pregao eletronico esse problema foi solucionado, uma vez que a 

participacao pode dar-se de qualquer ponto do mundo conectado a Internet. Assim, 

a busca por melhores pregos podera ser mais eficiente, bem como a manipulagao 

dos participantes torna-se praticamente impossivel. 

3.2.3 Inibigao a formagao de carteis. 

0 sistema de pregao eletronico tambem impede que haja "corrupgao privada" 

entre os licitantes, ou seja, que um faga uma oferta para que o outro nao participe 

ou se retire da disputa de pregos. Isso foi bastante comum no pregao presencial, 

que surgiu como uma etapa intermediaria para o pregao eletronico. 

Os licitantes faziam acordos e paravam de fazer lances, mantendo os pregos 

altos e dividindo os lucros, com prejuizo para a Administragao Publica. 

0 pregao eletronico anulou esse risco nao apenas em virtude da eventual 

distancia geografica entre os licitantes, mas especialmente porque, durante a sessao 

de ofertas de prego, os licitantes nao sabem com quern estao competindo, mas tao-

somente o prego mais baixo que ja foi oferecido para cada um dos itens em disputa. 

3.2.4 Garantia de transparencia; 

A transparencia tambem resultou ampliada, pois todas as fases, desde a 

publicagao da convocatoria, passando pela sessao de ofertas, pela publicagao do 

resultado, etc, estao disponiveis na Internet em tempo real, bem como depois da 

adjudicagao e mesmo da celebragao do contrato. 

Ainda relacionada a transparencia, a comparagao dos pregos pelos quais a 

Administragao Publica, por meio de seus diversos orgaos, esta comprando os 

mesmos bens se fez possivel, ainda que essa informagao nao esteja ainda 

compilada para facil visualizagao, instrumento que julgamos essencial para uma 

eficiente gestao dos contratos governamentais. 
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3.2.5 Seguranga; 

A seguranga do sistema de pregao eletronico, consiste, na protegao e 

monitoramento dos participantes, pelo uso das mais avangadas tecnicas de 

criptografia(codificagao), permite-se certificar o acesso dos usuarios, garantido que 

quern acessou o portal de compras foi o portador da senha e que este prestou e 

recebeu do portal informagoes, sem retratagao de nenhum dos lados. 

De outro lado, a seguranga certifica o usuario do modulo de gestao do portal, 

permitindo o registro das alteragoes e de quern as fez. Essa caracteristica do portal 

de compras e a mais sensivel, porque uma das maiores queixas dos usuarios de 

portais que lidam com negocios e a duvida sobre a seguranga de acesso. 

A seguranga tambem aparece na confecgao da ata, que e gerada 

automaticamente, com todos os dados referentes ao pregao, inclusive as 

mensagens trocadas entre pregoeiro e licitantes, tudo recebendo certificagao digital. 

0 direito de petigao dos licitantes tambem restou mais garantido, uma vez que 

agora a polemica quanto as redagoes das atas esta suprimida. Discussoes sobre se 

algum protesto ou manifestagao vai ou nao entrar na ata nao mais existirao, uma vez 

que, como ja dito, todas as mensagens trocadas estao automaticamente incluidas 

na ata gerada ao final do procedimento. 

Com o advento do pregao eletronico, depois de publicitadas as propostas 

originais (que ja sao apresentadas por meio eletronico), e possivel baixar os pregos 

na fase de lances, ate o limite em que nao surjam ofertas mais baixas, o que sempre 

resulta em economia para a Administragao. Alguem poderia dizer que agora o 

licitante pode sempre comegar com o prego mais alto, mantendo-o no caso de nao 

haver, por alguma casualidade, outros competidores. 

No entanto, isso nao obriga a Administragao a contratar com o licitante 

solitario, especialmente porque o pregoeiro tern o poder de recusar propostas que 

sejam consideradas demasiadamente altas. Alem disso, conforme adiante veremos 

com mais detalhes, no caso em que um licitante oferega um prego excessivamente 

alto e surjam outros licitantes com propostas inferiores, provavelmente incidira o 

limite de 10% sobre o menor prego oferecido, excluindo-se automaticamente da 

disputa na etapa de lances aqueles fornecedores que estiverem fora dessa "margem 

de tolerancia", salvo se nao for preenchido o numero minimo de tres licitantes para 

essa fase. 
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A clausula de barreira existe justamente para obrigar os licitantes a desde o 

principio formularem propostas baixas. 

3.2.6 Otimizagao dos recursos 

Um outro elemento importante no regramento do pregao eletronico e a 

exigencia de que, anteriormente a realizagao do pregao, o valor estimado do 

contrato seja depositado em conta-corrente especifica do Banco do Brasil, a ser 

levantado pelo vencedor da licitagao tao logo execute o contrato. Essa condigao 

afasta o medo do licitante de nao receber o pagamento pelo bem ou servigo 

fornecido e em consequencia faz com que ele exclua essa variavel de risco da sua 

composigao de custos. 

3.2.7 Qualificagao 

Por fim, o problema da fase de qualificagao, ja referido antes, foi bastante 

diminuido. Agora a qualificagao e previa e generica, ou seja, nao faz mais parte do 

procedimento licitatorio. Uma vez cadastrado no Compras-Net, o licitante esta 

automaticamente apto a participar de qualquer licitagao publica no ambito federal. 

Apenas sera verificada, como medida assecuratoria da confiabilidade dos registros 

De toda maneira, os documentos que podem ser solicitados sao previamente 

conhecidos de forma taxativa, o que impede que um orgao determinado ou sua 

Comissao de Licitagao tentem criar requisitos atipicos ou extravagantes para 

favorecer um ou outro licitante. 

Por outro lado, para que isso fosse possivel, comprometeu-se em parte um 

exito maior do pregao eletronico. Como o sistema ainda nao preve em sua 

sistematica qualquer discussao quanto a qualificagao tecnica do produto, inclusive 

quanto a sua qualidade intrinseca, limitou-se a possibilidade de utilizagao do pregao 

eletronico as licitagoes cujos objetos fossem "bens ou servigos comuns" 

eletronicos, a documentagao do licitante vencedor do pregao. 
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3.3 Resultados alcangados 

A modalidade de licitagao Pregao, amplamente utilizada no ambito da 

Administragao Publica Federal, contabiliza resultados expressivos para o Governo, 

segundo a estatfstica de compras governamentais mencionada pelo Governo 

Federal disponivel em sua pagina eletronica (vvww.gov.br) tais como: 5.050 (cinco 

mil e cinquenta) pregoes realizados (eletronicos e presenciais), aproximadamente; 

1.260.000.000,00 (Hum bilhao e duzentos e sessenta milhoes de reais), 

movimentados ate a presente data, na aquisigao de bens e servigos comuns por 

meio de Pregao; 461 usuarios, todos os ministerios e phncipalmente orgaos e 

entidades do Governo Federal e dos Poderes Legislativo e Judiciario; 40% do 

montante das licitagoes do Governo Federal, potencial previsto para realizagao na 

modalidade de Pregao (Eletronico e Presencial); 20% de ganho real de valor nas 

aquisigoes realizadas de bens e servigos comuns; 173,4 (milhoes de reais) de 

economias auferidas; 1.694 pregoeiros capacitados pela ENAP- Escola Nacional de 

Administragao Publica. 

Pelos resultados a aqui demonstrados, percebe-se que o pregao eletronico 
veio, inovar o procedimento licitatorio, trazendo muitas vantagens e economia para a 
Administragao Publica. 

http://vvww.gov.br
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CONSIDERAQOES FINAIS 

Ao analisarmos cientificamente as vantagens trazidas pela mais nova 

modalidade de licitagao, denominada Pregao eletronico, o que nos e mais claro e 

evidente de se observar, e a transparencia do seu procedimento e a celeridade da 

sua aplicagao, requisitos muito vantajosos para o gestor publico, que com a 

economia proporcionada pela utilizagao deste novo metodo licitatorio, so trouxe 

beneficios para a Administracao Publica. 

A analise que se observa num primeiro momento, e que o Pregao eletronico 

nao passa de mais uma modalidade licitatoria, mas, uma analise mais profunda, 

observa-se o procedimento como uma verdadeira revolugao dentro dos meios de 

aquisigao de bens e servigos, adquiridos pelo estado. 

O que se pode constatar, diante da problematica posta, foi que a utilizagao 

do Pregao veio inovar o procedimento licitatorio da Administragao Publica. A 

migragao gradativa para a nova modalidade, e a principal e maior mudanga operada 

no ambito das licitagoes do Governo, requerendo dos usuarios maior dedicagao, 

conhecimento e comprometimento com a "coisa publica", implicando nao so na 

mudanga de procedimento, como tambem de postura desses profissionais com a 

assimilagao de um novo paradigma de negociagao com maior responsabilidade para 

compras e servigos governamentais abrangidas pelo Pregao eletronico. 

Destarte, os numeros expressos e os resultados ate entao obtidos, ratificam a 

importancia do uso dessa nova forma de licitagao que, acima de tudo, possibilita ao 

Governo promover suas aquisigoes, amparadas no rigor da lei, com maior 

celeridade, seguranga, transparencia e economicidade. 

A sistematica apresentada no Pregao eletronico envolve elementos que 

compoem uma estrutura sofisticada, mas de baixo custo, compreendendo todas as 

etapas de uma negociagao, quer seja de compra, venda ou troca.Todos os 

elementos da arquitetura conectam-se aos demais elementos atraves de rede de 

computadores, via Internet. 

Em sendo assim, tal procedimento licitatorio na sua forma eletronica, 

apresenta inumeras vantagens. Estas vao desde a agilidade nas compras, 

negociagao de bens e servigos, onde o prazo para a apresentagao das propostas e 

de no maximo oito dias uteis, os procedimentos sao simplificados, facilitando assim, 
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a desburocratizagao e rapidez ao certame, pois ha inversao das fases do 

procedimento, licitatorio ocorrendo assim, a habilitagao somente depois da 

classificagao dos licitantes sendo examinada a documentagao do licitante que 

apresentou menor proposta de prego. 

Entretanto, pensar que o Pregao eletronico veio eliminar as demais 

modalidades licitatoria, nao e correto, pois veio somar, o avango na legislagao, 

acompanha as mais recentes conquistas cientificas e tecnologicas das ultimas 

decadas, propicia a Administragao Publica, em todos os seus niveis , a utilizagao 

dos recursos eletronicos ou de tecnologia da informagao e de ferramentas mais 

apropriadas para ajudar o gestor publico. 

Alem dos dados enumerados, o Governo contabiliza ainda, ganhos efetivos 

na agilizagao dos processos licitatorios de ate 60 dias, comparados a outras 

determinadas modalidades de licitagoes. 

Com tantas vantagens promovidas pela nova modalidade, a legislagao atual 

estabelece a utilizagao do Pregao, preferencialmente na forma eletronica, para entes 

publicos ou privados, nas contratagoes de bens e servigos comuns realizadas em 

decorrencia de transferencias voluntarias de recursos publicos da Uniao, 

decorrentes de convenios. 

Independentemente desta decisao, os excelentes resultados obtidos pelo 

Pregao estao motivando a Administragao Publica, no sentido de adotar essa nova 

modalidade de licitar, especialmente pela sua expressiva contribuigao para a 

racionalizagao, a economia, a agilidade e a transparencia das licitagoes. 

Assim, percebeu-se que a pesquisa realizada, foi de grande valia para o tema 

em epigrafe, tendo em vista todo o seu carater inovador, com as mudangas 

tecnologicas e procedimentais que so vinheram a inovar o processo licitatorio, 

desenvolvendo o melhor da contratagao na Administragao Publica. estara assim, 

cumprindo o seu objetivo que e o de contratar pelo menor prego, o melhor em bens 

e servigos comuns, com o particular, propiciando o mais perfeito atendimento ao 

interesse publico 
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ANEXOS 



Valor empenhado de compra, segundo as modalidades 
Janeiro a Dezembro de 2005 

eriodo 

ne i ro /05 

vereiro/05 

argo/05 

br i l /05 

a io /05 

j n h o / 0 5 

j l h o / 0 5 

gos to /05 

etembro/05 

utubro/05 

o v e m b r o / 0 5 

e z e m b r o / 0 5 

ota I 

Pregao 
Eletronico 

7.815.161,94 

12.152.481,20 

10.626.662,01 

17.122.357,14 

16.273.136,43 

59.363.023,55 

52.833.836,47 

105.646.728,6 

100.636.278,6 

134.393.684,3 

175.610.929,5 

437.966.709,0 

1.130.440.988 

Pregao 
Presencial 

103.170.667,7 

196.481.869,7 

219.787.642,4 

252.188.268,4 

123.783.583,4 

275.245.612,9 

137.684.174,8 

178.626.973,1 

67.773.859,08 

63.415.355,43 

73.587.620,27 

346.235.736,2 

2.037.981.363 

Outras 
Modalidade 

22.509.251,6 

84.335.100,7 

57.049.729,1 

210.848.186, 

98.213.295,2 

108.029.255, 

314.565.387, 

82.563.080,3 

118.567.645, 

128.559.719, 

102.996.363, 

518.562.591, 

1.846.799.60 

Total 

133.495.081, 

292.969.451, 

287.464.033, 

480.158.812, 

238.270.015, 

442.637.891, 

505.083.398, 

366.836.782, 

286.977.782, 

326.368.759, 

352.194.913, 

1.302.765.03 

5.015.221.95 



Valor empenhado de compra e variagao percentual, segundo as 
modalidades e o ano - Janeiro a Dezembro 

Modalidades 
de Compra 

Valor Empenhado de Compra 

2004 2005 

Diferenga 
(2005 em 
r elagao a 

2004) 

V a r i a g a o 
% ( 2 0 0 5 

em 
relacao a 

2004) 

Concorrencia 

Cone. Internacional 

Convite 

Tomada de Pregos 

Pregao Eletronico 

Pregao Presencial 

Total 

1.247.124.271,39 1.121.212.373,61 

646.878.695,61 

456.273.280,67 357.267.701,69 

2.494.922.966,34 2.037.981.363,90 

-125.911.897,78 

91.869.111,39 -555.009.584,22 

404.604.778,75 276.450.419,05 -128.154.359,70 

-99.005.578,98 

284.592.921,24 1.130.440.988,90 845.848.067,66 

-456.941.602,44 

5.534.396.914,00 5.015.221.958,54 -519.174.955,46 

-10% 

-86% 

-32% 

-22% 

297% 

-18% 

- 9 % 



Variagao percentual mensal1 do numero de processos de compra, segundo as 
modalidades-junho a dezembro. Segundo as modalidades - Junho a Dezembro/2005 

1600% 

-200% 

Pregao Eletronico Pregao Presencial Outras Modalidades 

Em relagao ao mes de junho/05. 



Participagao das modalidades no numero de 
processos de compra - Janeiro a Dezembro 



DECRETO N° 5.450, DE 31 DE MAIO DE 2005. 
Regulamenta o pregao, na forma eletronica, para 
aquisigao de bens e servigos comuns, e da 
outras providencias. 

O P R E S I D E N T E DA R E P U B L I C A , no uso da atribuicao que Ihe confere o art. 84, inciso IV, da 
Constituigao, e tendo em vista o disposto na Lei n 2 10.520, de 17 de julho de 2002, 

D E C R E T A : 
Art. 1 2 A modal idade de licitagao pregao, na forma eletronica, de acordo com o disposto no § 

1° do art. 2° da Lei n° 10.520, de 17 de iulho de 2002, destina-se a aquisigao de bens e servigos 
comuns, no ambito da Uniao, e submete-se ao regulamento estabelecido neste Decreto. 

Paragrafo unico. Subordinam-se ao disposto neste Decreto, alem dos orgaos da 
administragao publica federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundagoes publicas, as 
empresas publicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela Uniao. 

Art. 2 2 O pregao, na forma eletronica, como modalidade de licitagao do tipo menor prego, 
realizar-se-a quando a disputa pelo fornecimento de bens ou servigos comuns for feita a distancia 
em sessao publica, por meio de sistema que promova a comunicagao pela internet. 

§ 1 2 Consideram-se bens e servigos comuns, aqueles cujos padroes de desempenho e 
qual idade possam ser objet ivamente definidos pelo edital, por meio de especif icagoes usuais do 
mercado. 

§ 2 2 Para o ju lgamento das propostas, serao fixados criterios objetivos que permitam aferir o 
menor prego, devendo ser considerados os prazos para a execugao do contrato e do fornecimento, 
as especif icagoes tecnicas, os parametros mfnimos de desempenho e de qual idade e as demais 
condigoes definidas no edital. 

§ 3 2 0 sistema referido no caput sera dotado de recursos de criptografia e de autenticagao 
que garantam condigoes de seguranga em todas as etapas do certame. 

§ 4 2 O pregao, na forma eletronica ,sera conduzido pelo orgao ou ent idade promotora da 
licitagao, com apoio tecnico e operacional da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagao 
do Ministerio do Planejamento, Orgamento e Gestao, que atuara como provedor do sistema 
eletronico para os orgaos integrantes do Sistema de Servigos Gerais - SISG. 

§ 5 2 A Secretaria de Logist ica e Tecnologia da Informagao podera ceder o uso do seu 
sistema eletronico a orgao ou ent idade dos Poderes da Uniao, Estados, Distrito Federal e 
Municipios, mediante celebragao de termo de adesao. 

Art. 3 2 Deverao ser previamente credenciados perante o provedor do sistema eletronico a 
autoridade competente do orgao promotor da licitagao, o pregoeiro, os membros da equipe de 
apoio e os licitantes que participam do pregao na forma eletronica. 

§ 1 2 0 credenciamento dar-se-a pela atribuigao de chave de identificagao e de senha, 
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico. 

§ 2 2 No caso de pregao promovido por orgao integrante do SISG, o credenciamento do 
licitante, bem assim a sua manutengao, dependera de registro atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unif icado de Fornecedores - SICAF. 

§ 3 2 A chave de identif icagao e a senha poderao ser utilizadas em qualquer pregao na forma 
eletronica, salvo quando cancelada por solicitagao do credenciado ou em virtude de seu 
descadastramento perante o SICAF. 

§ 4 2 A perda da senha ou a quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao 
provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 

§ 5 2 0 uso da senha de acesso pelo licitante e de sua responsabil idade exclusiva, incluindo 
qualquer transagao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do 
sistema ou ao orgao promotor da licitagao responsabil idade por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

§ 6 g O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabi l idade legal do 
licitante e a presungao de sua capacidade tecnica para realizagao das transagoes inerentes ao 
pregao na forma eletronica. 

Art. 4 2 Nas licitagoes para aquisigao de bens e servigos comuns sera obrigatoria a 
modal idade pregao, sendo preferencial a utilizagao da sua forma eletronica. 



§ 1° O pregao deve ser utilizado na fo rma eletronica, salvo nos casos de comprovada 
inviabil idade, a ser just i f icada pela autor idade competente. 

§ 2° Na hipotese de aquisigoes por d ispensa de licitagao, fundamentadas no inciso II do art. 
24 da Lei n° 8.666. de 21 de junho de 1993. as unidades gestoras integrantes do SISG deverao 
adotar, preferencialmente, o sistema de cotacao eletronica, conforme disposto na legislagao 
vigente. 

Art. 5~ A licitacao na modal idade de pregao e condic ionada aos principios basicos da 
legaiidade, impessoal idade, moral idade, igualdade, publ icidade, eficiencia, probidade 
administrativa, vinculacao ao instrumento convocator io e do ju lgamento objetivo, bem como aos 
principios correlates da razoabil idade, competi t iv idade e proporcional idade. 

Paragrafo unico. As normas discipl inadoras da licitacao serao sempre interpretadas em favor 
da ampliagao da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da 
administragao, o principio da isonomia, a f inal idade e a seguranga da contratagao. 

Art. 6 2 A licitagao na modal idade de pregao, na forma eletronica, nao se aplica as 
contratagoes de obras de engenharia, bem como as locagoes imobiliarias e al ienagoes em geral. 

Art. 7 2 Os participantes de licitagao na modal idade de pregao, na forma eletronica, tern direito 
publico subjetivo a fiel observancia do procedimento estabelecido neste Decreto, podendo 
qualquer interessado acompanhar o seu desenvolv imento em tempo real, por meio da internet. 

Art. 8 2 A autoridade competente, de acordo com as atribuigoes previstas no regimento ou 
estatuto do orgao ou da ent idade, cabe: 

I - designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o credenciamento do pregoeiro e dos 
componentes da equipe de apoio; 

II - indicar o provedor do sistema; 
III - determinar a abertura do processo licitatorio; 
IV - decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este mantiver sua decisao; 
V - adjudicar o objeto da licitagao, quando houver recurso; 
VI - homologar o resultado da licitagao; e 
VII - celebrar o contrato. 
Art. 9 2 Na fase preparatoria do pregao, na forma eletronica, sera observado o seguinte: 
I - elaboragao de termo de referenda pelo orgao requisitante, com indicagao do objeto de 

forma precisa, suficiente e clara, vedadas especif icagoes que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessarias, l imitem ou frustrem a compet igao ou sua realizagao; 

II - aprovagao do termo de referenda pela autor idade competente; 
III - apresentagao de justif icativa da necessidade da contratagao; 
IV - elaboragao do edital, estabelecendo criterios de aceitagao das propostas; 
V - definigao das exigencias de habil itagao, das sangoes aplicaveis, inclusive no que se refere 

aos prazos e as condigoes que, pelas suas part icularidades, sejam consideradas relevantes para a 
celebragao e execugao do contrato e o atendimento das necessidades da administragao; e 

VI - designagao do pregoeiro e de sua equipe de apoio. 
§ 1 2 A autoridade competente motivara os atos especi f icados nos incisos II e III, indicando os 

elementos tecnicos fundamentals que o apoiam, bem como quanto aos elementos contidos no 
orgamento estimativo e no cronograma f is ico-f inanceiro de desembolso, se for o caso, elaborados 
pela administragao. 

§ 2° O termo de referenda e o documento que devera conter elementos capazes de propiciar 
avaliagao do custo pela administragao diante de orgamento detalhado, definigao dos metodos, 
estrategia de suprimento, valor est imado em plani lhas de acordo com o prego de mercado, 
cronograma fisico-financeiro, se for o caso, criterio de aceitagao do objeto, deveres do contratado e 
do contratante, procedimentos de fiscalizagao e gerenciamento do contrato, prazo de execugao e 
sangoes, de forma clara, concisa e objetiva. 

Art. 10. As designagoes do pregoeiro e da equipe de apoio devem recair nos servidores do 
orgao ou entidade promotora da licitagao, ou de orgao ou ent idade integrante do SISG. 

§ 1 2 A equipe de apoio devera ser integrada, em sua maioria, por servidores ocupantes de 
cargo efetivo ou emprego da administragao publica, pertencentes, preferencialmente, ao quadro 
permanente do orgao ou ent idade promotora da licitagao. 

§ 2 2 No ambito do Ministerio da Defesa, as fungoes de pregoeiro e de membro da equipe de 
apoio poderao ser desempenhadas por militares. 



§ 3 2 A designagao do pregoeiro, a criterio da autor idade competente, podera ocorrer para 
per iodo de um ano, admit indo-se reconducoes, ou para licitagao especi f ica. 

§ 4 2 Somente podera exercer a fungao de pregoeiro o servidor ou o militar que reuna 
quali f icagao profissional e perfil adequados, afer idos pela autor idade competente. 

Art. 11 . Cabera ao pregoeiro, em especial : 
I - coordenar o processo licitatorio; 
II - receber, examinar e decidir as impugnagoes e consul tas ao edital, apoiado pelo setor 

responsavel pela sua elaboragao; 
III - conduzir a sessao publica na internet; 
IV - verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocator io; 
V - dirigir a etapa de lances; 
VI - verificar e julgar as condigoes de habil i tagao; 
VI I - receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a autor idade competente quando 

mantiver sua decisao; 
VIII - indicar o vencedor do cer tame; 
IX - adjudicar o objeto, quando nao houver recurso; 
X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 
XI - encaminhar o processo dev idamente instrufdo a autor idade superior e propor a 

homologacao. 
Art. 12. Cabera a equipe de apoio, dentre outras atr ibuigoes, auxiliar o pregoeiro em todas as 

fases do processo licitatorio. 
Art. 13. Cabera ao licitante interessado em part icipar do pregao, na forma eletronica: 
I - credenciar-se no SICAF para cer tames promovidos por orgaos da administragao publica 

federal direta, autarquica e fundacional , e de orgao ou ent idade dos demais Poderes, no ambito da 
Uniao, Estados, Distrito Federal e Munic ip ios, que tenham celebrado termo de adesao; 

II - remeter, no prazo estabelecido, exc lus ivamente por meio eletronico, via internet, a 
proposta e, quando for o caso, seus anexos; 

III - responsabil izar-se formalmente pelas t ransagoes efetuadas em seu nome, assumindo 
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos prat icados diretamente ou 
por seu representante, nao cabendo ao provedor do s is tema ou ao orgao promotor da licitagao 
responsabi l idade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros; 

IV - acompanhar as operagoes no s is tema eletronico durante o processo licitatorio, 
responsabi l izando-se pelo onus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de 
quaisquer mensagens emit idas pelo s is tema ou de sua desconexao; 

V - comunicar imediatamente ao provedor do s is tema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a inviabi l idade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 

VI - util izar-se da chave de identif icagao e da senha de acesso para participar do pregao na 
forma eletronica; e 

VII - solicitar o cancelamento da chave de identif icagao ou da senha de acesso por interesse 
proprio. 

Paragrafo unico. O fornecedor descredenciado no S ICAF tera sua chave de identificagao e 
senha suspensas automat icamente. 

Art . 14. Para habil i tagao dos l icitantes, sera exigida, exclusivamente, a documentagao 
relativa: 

I - a habilitagao jun'dica; 
II - a qualif icagao tecnica; 
III - a qualif icagao economico-f inanceira; 
IV - a regularidade fiscal com a Fazenda Nacional , o s is tema da seguridade social e o Fundo 

de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS; 
V - a regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipals, quando for o caso; e 
VI - ao cumprimento do disposto no inciso XXXII I do art. 7° da Constituigao e no inciso XVIII 

do art. 78 da Lei n° 8.666. de 1993. 
Paragrafo unico. A documentagao exigida para atender ao disposto nos incisos I, III, IV e V 

deste artigo podera ser subst i tuida pelo registro cadastral no SICAF ou, em se tratando de orgao 
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ou entidade nao abrangida pelo referido Sistema, por certif icado de registro cadastral que atenda 
aos requisitos previstos na legislagao geral. 

Art. 15. Quando permitida a part ic ipacao de empresas estrangeiras na licitagao, as exigencias 
de habilitagao serao atendidas mediante documentos equivalentes, autent icados pelos respectivos 
consulados ou embaixadas e traduzidos por tradutor juramentado no Brasil. 

Art. 16. Quando permitida a part icipagao de consorcio de empresas, serao exigidos: 
I - comprovagao da existencia de compromisso publ ico ou particular de constituigao de 

consorcio, com indicagao da empresa-li 'der, que devera atender as condigoes de lideranga 
estipuladas no edital e sera a representante das consorc iadas perante a Uniao; 

II - apresentagao da documentagao de habil i tagao especif icada no instrumento convocator io 
por empresa consorciada; 

III - comprovagao da capacidade tecnica do consorcio pelo somator io dos quanti tat ivos de 
cada consorciado, na forma estabelecida no edital ; 

IV - demonstragao, por empresa consorc iada, do atendimento aos indices contabeis definidos 
no edital, para fins de qualif icagao economico-f inanceira; 

V - responsabil idade solidaria das empresas consorciadas pelas obrigagoes do consorcio, nas 
fases de licitagao e durante a vigencia do contrato; 

VI - obrigatoriedade de lideranga por empresa brasileira no consorcio fo rmado por empresas 
brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no inciso I; e 

VII - constituigao e registro do consorc io antes da celebragao do contrato. 
Paragrafo unico. Fica impedida a part icipagao de empresa consorciada, na mesma licitagao, 

por intermedio de mais de um consorcio ou isoladamente. 
Art. 17. A fase externa do pregao, na forma eletronica, sera iniciada com a convocagao dos 

interessados por meio de publicagao de aviso, observados os valores est imados para contratagao 
e os meios de divulgagao a seguir indicados: 

I - ate R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais): 
a) Diario Oficial da Uniao; e 
b) meio eletronico, na internet; 
II - acima de RS 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) ate R$ 1.300.000,00 (um 

miihao e trezentos mil reais): 
a) Diario Oficial da Uniao; 
b) meio eletronico, na internet; e 
c) jomal de grande circulagao local; 
III - superiores a R$ 1.300.000,00 (um mi ihao e t rezentos mil reais): 
a) Diario Oficial da Uniao; 
b) meio eletronico, na internet; e 
c) jornal de grande circulagao regional ou nacional . 
§ 1 9 Os orgaos ou entidades integrantes do SISG e os que ader i rem ao sistema do Governo 

Federal disponibil izarao a Integra do edital, em meio eletronico, no Portal de Compras do Governo 
Federal - COMPRASNET, si'tio www.comprasnet .gov.br . 

§ 2° O aviso do edital contera a definigao precisa, suficiente e clara do objeto, a indicagao dos 
locais, dias e horarios em que podera ser lida ou obtida a Integra do edital, bem como o enderego 
eletronico onde ocorrera a sessao publica, a data e hora de sua realizagao e a indicagao de que o 
pregao, na forma eletronica, sera real izado por meio da internet. 

§ 3 2 A publicagao referida neste artigo podera ser feita em sit ios oficiais da administragao 
publica, na internet, desde que cert i f icado digi talmente por autor idade cert i f icadora credenciada no 
ambito da Infra-Estrutura de Chaves Publ icas Brasileira - ICP-Brasi l . 

§ 4 9 O prazo f ixado para a apresentagao das propostas, contado a partir da publicagao do 
aviso, nao sera inferior a oito dias uteis. 

§ 5 9 Todos os horarios estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessao publica 
observarao, para todos os efeitos, o horario de Brasi l ia, Distrito Federal , inclusive para contagem 
de tempo e registro no sistema eletronico e na documentagao relativa ao certame. 

§ 6 2 Na divulgagao de pregao realizado para o sistema de registro de pregos, 
independentemente do valor est imado, sera adotado o disposto no inciso III. 

Art. 18. Ate dois dias uteis antes da data f ixada para abertura da sessao publica, qualquer 
pessoa podera impugnar o ato convocator io do pregao, na forma eletronica. 

http://www.comprasnet.gov.br


§ 1° Cabera ao pregoeiro, auxii iado pelo setor responsavel peia elaboragao do edital, decidir 
sobre a impugnagao no prazo de ate vinte e quatro horas. 

§ 2- Acolhida a impugnacao contra o ato convocator io, sera definida e publ icada nova data 
para realizagao do certame. 

Art. 19. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio deverao ser 
enviados ao pregoeiro, ate tres dias uteis anter iores a data f ixada para abertura da sessao publica, 
exclusivamente por meio eletronico via internet, no enderego indicado no edital. 

Art. 20. Qualquer modificagao no edital exige divulgagao pelo mesmo instrumento de 
publicagao em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulagao das propostas. 

Art. 2 1 . Apos a divulgagao do edital no enderego eletronico, os licitantes deverao encaminhar 
proposta com a descrigao do objeto ofertado e o prego e, se for o caso, o respectivo anexo, ate a 
data e hora marcadas para abertura da sessao, exclus ivamente por meio do sistema eletronico, 
quando, entao, encerrar-se-a, automat icamente, a fase de recebimento de propostas. 

§ 1 9 A participagao no pregao eletronico dar-se-a pela utilizagao da senha privativa do 
licitante. 

§ 2° Para participagao no pregao eletronico, o licitante devera manifestar, em campo proprio 
do sistema eletronico, que cumpre plenamente os requisites de habilitagao e que sua proposta esta 
em conformidade com as exigencias do instrumento convocator io. 

§ 3 9 A declaragao falsa relativa ao cumpr imento dos requisitos de habil itagao e proposta 
sujeitara o licitante as sangoes previstas neste Decreto. 

§ 4° Ate a abertura da sessao, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 

Art. 22. A partir do horario previsto no edital, a sessao publica na internet sera aberta por 
comando do pregoeiro com a utilizagao de sua chave de acesso e senha. 

§ 1 9 Os licitantes poderao participar da sessao publica na internet, devendo utilizar sua chave 
de acesso e senha. 

§ 2° 0 pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassif icando aquelas que nao 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

§ 3 2 A desclassif icagao de proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os part icipantes. 

§ 4 9 As propostas contendo a descrigao do objeto, valor e eventuais anexos estarao 
disponiveis na internet. 

§ 5 2 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os 
licitantes. 

Art. 23. O sistema ordenara, automat icamente, as propostas classif icadas pelo pregoeiro, 
sendo que somente estas participarao da fase de lance. 

Art. 24. Classif icadas as propostas, o pregoeiro dara inicio a fase competi t iva, quando entao 
os licitantes poderao encaminhar lances exclus ivamente por meio do sistema eletronico. 

§ 1 9 No que se refere aos lances, o licitante sera imediatamente informado do seu 
recebimento e do valor consignado no registro. 

§ 2 9 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario f ixado para 
abertura da sessao e as regras estabelecidas no edital. 

§ 3 9 O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 

§ 4 9 Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 

§ 5 9 Durante a sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identif icagao do licitante. 

§ 6 9 A etapa de lances da sessao publica sera encerrada por decisao do pregoeiro. 
§ 7 9 O sistema eletronico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apos o que 

transcorrera periodo de tempo de ate trinta minutos, aleator iamente determinado, f indo o qual sera 
automat icamente encerrada a recepgao de lances. 

§ 8 2 Apos o encerramento da etapa de lances da sessao publica, o pregoeiro podera 
encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais 



vantajoso, para que seja obt ida melhor proposta, observado o criterio de ju lgamento, nao se 
admit indo negociar condigoes di ferentes daquelas previstas no edital. 

§ 9 e A negociagao sera real izada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais l icitantes. 

§ 10. No caso de desconexao do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema 
eletronico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuarao sendo recebidos, sem 
prejuizo dos atos real izados. 

§ 1 1 . Quando a desconexao do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessao do pregao na forma eletronica sera suspensa e reiniciada somente apos comunicagao aos 
part icipantes, no enderego eletronico uti l izado para divulgagao. 

Art. 25. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinara a proposta classif icada em 
primeiro lugar quanto a compatibi l idade do prego em relagao ao est imado para contratagao e 
verif icara a habil itagao do licitante conforme disposigoes do edital. 

§ 1 2 A habil i tagao dos licitantes sera verif icada por meio do SICAF, nos documentos por ele 
abrangidos, quando dos procedimentos licitatorios realizados por orgaos integrantes do SISG ou 
por orgaos ou ent idades que ader i rem ao SICAF. 

§ 2 2 Os documentos exigidos para habil itagao que nao estejam contemplados no SICAF, 
inclusive quando houver necessidade de envio de anexos, deverao ser apresentados inclusive via 
fax, no prazo def inido no edital, apos solicitagao do pregoeiro no sistema eletronico. 

§ 3 2 Os documentos e anexos exigidos, quando remetidos via fax, deverao ser apresentados 
em original ou por copia autent icada, nos prazos estabelecidos no edital. 

§ 4° Para fins de habilitagao, a veri f icagao pelo orgao promotor do cer tame nos sitios oficiais 
de orgaos e ent idades emissores de cert idoes constitui meio legal de prova. 

§ 5 2 Se a proposta nao for aceitavel ou se o licitante nao atender as exigencias habilitatorias, 
o pregoeiro examinara a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de 
classif icagao, ate a apuragao de uma proposta que atenda ao edital. 

§ 6 2 No caso de contratagao de servigos comuns em que a legislagao ou o edital exija 
apresentagao de planilha de composigao de pregos, esta devera ser encaminhada de imediato por 
meio eletronico, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor. 

§ 7 2 No pregao, na forma eletronica, real izado para o sistema de registro de pregos, quando a 
proposta do licitante vencedor nao atender ao quantitative total est imado para a contratagao, 
respeitada a ordem de classif icagao, poderao ser convocados tantos licitantes quantos forem 
necessarios para alcangar o total est imado, observado o prego da proposta vencedora. 

§ 8 2 Os demais procedimentos referentes ao sistema de registro de pregos f icam submetidos 
a norma especi f ica que regulamenta o art. 15 da Lei n° 8.666. de 1993. 

§ 9 2 Constatado o atendimento as exigencias f ixadas no edital, o licitante sera declarado 
vencedor. 

Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessao publica, de forma 
imediata e mot ivada, em campo proprio do sistema, manifestar sua intengao de recorrer, quando 
Ihe sera concedido o prazo de tres dias para apresentar as razoes de recurso, f icando os demais 
licitantes, desde logo, int imados para, querendo, apresentarem contra-razoes em igual prazo, que 
comegara a contar do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses. 

§ 1 s A falta de manifestagao imediata e motivada do licitante quanto a intengao de recorrer, 
nos termos do caput, importara na decadencia desse direito, f icando o pregoeiro autor izado a 
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

§ 2 9 O acolhimento de recurso importara na invalidagao apenas dos atos insuscet iveis de 
aprovei tamento. 

§ 3 2 No ju lgamento da habil itagao e das propostas, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas 
que nao al terem a substancia das propostas, dos documentos e sua val idade jur id ica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes val idade e eficacia 
para fins de habil i tagao e classif icagao. 

Art. 27. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos prat icados, a autoridade 
competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatorio. 

§ 1 s Apos a homologagao referida no caput, o adjudicatario sera convocado para assinar o 
contrato ou a ata de registro de pregos no prazo definido no edital. 



§ 2- Na assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, sera exigida a comprovagao 
das condigoes de habil itagao consignadas no edital, as quais deverao ser mant idas pelo licitante 
durante a vigencia do contrato ou da ata de registro de pregos. 

§ 3 2 O vencedor da licitagao que nao fizer a comprovagao referida no § 2- ou quando, 
injustif icadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a ata de registro de pregos, podera ser 
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classif icagao, para, apos comprovados 
os requisitos habilitatorios e feita a negociagao, assinar o contrato ou a ata de registro de pregos, 
sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagoes legais. 

§ 4 2 O prazo de validade das propostas sera de sessenta dias, salvo disposigao especff ica do 
edital. 

Art. 28. Aquele que, convocado dentro do prazo de val idade de sua proposta, nao assinar o 
contrato ou ata de registro de pregos, deixar de entregar documentagao exigida no edital, 
apresentar documentagao falsa, ensejar o retardamento da execugao de seu objeto, nao mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar na execugao do contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer 
declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, garant ido o direito a ampla defesa, f icara impedido de 
licitar e de contratar com a Uniao, e sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de ate cinco anos, 
sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagoes legais. 

Paragrafo unico. As penal idades serao obr igator iamente registradas no SICAF. 
Art. 29. A autoridade competente para aprovagao do procedimento licitatorio somente podera 

revoga-lo em face de razoes de interesse publico, por mot ivo de fato superveniente dev idamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justif icar tal conduta, devendo anula- lo por i legalidade, de 
oficio ou por provocagao de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

§ 1 2 A anulagao do procedimento licitatorio induz a do contrato ou da ata de registro de 
pregos. 

§ 2 2 Os licitantes nao terao direito a indenizagao em decorrencia da anulagao do 
procedimento licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fe de ser ressarcido pelos 
encargos que tiver suportado no cumpr imento do contrato. 

Art. 30. O processo licitatorio sera instruido com os seguintes documentos: 
I - justificative da contratagao; 
II - termo de referenda; 
III - planilhas de custo, quando for o caso; 
IV - previsao de recursos orgamentarios, com a indicagao das respectivas rubricas; 
V - autorizagao de abertura da licitagao; 
VI - designagao do pregoeiro e equipe de apoio; 
VII - edital e respectivos anexos, quando for o caso; 
VIII - minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de registro de 

pregos, conforme o caso; 
IX - parecer juridico; 
X - documentagao exigida para a habil itagao; 
XI - ata contendo os seguintes registros: 
a) licitantes participantes; 
b) propostas apresentadas; 
c) lances ofertados na ordem de classif icagao; 
d) aceitabilidade da proposta de prego; 
e) habilitagao; e 
f) recursos interpostos, respectivas analises e decisoes; 
XII - comprovantes das publicagoes: 
a) do aviso do edital; 
b) do resultado da licitagao; 
c) do extrato do contrato; e 
d) dos demais atos em que seja exigida a publ icidade, conforme o caso. 
§ 1 2 O processo licitatorio podera ser real izado por meio de sistema eletronico, sendo que os 

atos e documentos referidos neste artigo constantes dos arquivos e registros digitais serao val idos 
para todos os efeitos legais, inclusive para comprovagao e prestagao de contas. 

§ 2 s Os arquivos e registros digitais, relativos ao processo licitatorio, deverao permanecer a 
disposigao das auditorias internas e externas. 



§ 3 s A ata sera disponibi l izada na internet para acesso livre, imediatamente apos o 
encerramento da sessao publica. 

Art. 3.1. 0 Ministerio do Planejamento, Orgamento e Gestao estabelecera instrucoes 
complementares ao disposto neste Decreto. 

Art. 32. Este Decreto entra em vigor em 1 2 de julho de 2005. 
Art. 33. Fica revogado o Decreto n° 3.697. de 21 de dezembro de 2000. 
Brasil ia, de de 2005; 184 2 da Independencia e 117 2 da Republica. 

LUIZ INACIO LULA DA SILVA 



5.1. Ascensorista 
5.2.. Auxiliar de escritorio 
5.3. Copeiro 
5.4. Garcom 
5.5. Jardineiro 
5.6. Mensageiro 
5.7. Motorista 
5.8. Secretaria 
5.9. Telefonista 

6. Servicos de Confeccao de Uniformes 

7. Servicos de Copeiragem 

8. Servicos de Eventos 

9. Servicos de Filmagem 

10. Servicos de Fotografia 

11. Servicos de Gas Natural 

12. Servicos de Gas Liquefeito de Petroleo 

13. Servicos Graficos 

14. Servicos de Hotelaria 

15. Servicos de Jardinagem 

16. Servigos de Lavanderia. 

17. Servigos de Limpeza e Conservagao. 

18. Servigos de Locacao de Bens Moveis 

19. Servigos de Manutengao de Bens Imoveis 

20. Servigos de Manutengao de Bens Moveis 

21. Servigos de Remogao de Bens Moveis 

22. Servigos de Microfilmagem 

23. Servigos de Reprografia 

24. Servigos de Seguro Saude 

25. Servigos de Degravagao 

26. Servigos de Tradugao 

27. Servigos de Telecomunicagoes de Dados 

28. Servigos de Telecomunicagoes de Imagem 
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29. Servigos de Telecomunicagoes de Voz 

30. Servigos de Telefonia Fixa 

31. Servigos de Telefonia Movel 

32. Servigos de Transports 

33. Servigos de Vale Refeigao 

34. Servigos de Vigilancia e Seguranga Ostensiva 

35. Servigos de Fornecimento de Energia Eletrica 

36. Servigos de Apoio Maritimo 

37. Servigo de Aperfeigoamento, Capacitagao e Treinamento 

Fonte: Anexo, do Decreto n°. 3.784, de 06 de abril de 2001. 


