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RESUMO 

O presente trabalho versa sobre uso da nova modalidade de licitacao denominada pregao 
eletronico na Admmistracao Piiblica Federal, que foi criada pelo poder publico central para 
que atraves de um processo administrative formal, transparente, competitive e celere possa 
proporcionar a proposta mais vantajosa. A questao em estudo e saber se o pregao eletronico 
na Administracao Piiblica Federal surgiu como uma nova modalidade de licitacao que deu 
certo, com transparencia de procedirnentos, competitividade, celeridade processual e acima de 
tudo economicidade de gastos com a manutencao da maquina piiblica. Tem como objetivo 
geral tornar evidente para a sociedade que o uso do pregao eletronico de forma preferencial e 
muito importante para o poder publico federal. Foi utilizado o metodo da pesquisa 
bibliografica que tem como base fundamental a leitura, proporcionando ao pesquisador a 
oportunidade de analise e interpretacao de documentos, revistas, sites da internets, livros, 
quadros demonstratives, graficos e outros meios literarios ligados ao tema. 0 pregao 
eletronico e regulamentado por normas especificas, tendo na Lei Geral das Licitacoes e 
Contratos Administrativos, aplicacao subsidiaria. A nova modalidade de licitacao so pode ser 
utilizada para aquisicao de bens e servieos comuns e como criterio de julgamento sempre o de 
menor preco, Existe a figura do pregoeiro que coordena os trabalhos, auxiliado por uma 
equipe de apoio que ajuda no andamento ao processo. Tem como particularidades de 
procedimento, inversao das fases, o poder decisorio e de negociacao do pregoeiro, dando 
rapidez e eficiencia ao processo. A publicidade em nivel nacional deu mais transparencia e 
competitividade ao processo, que por meios de lances virtuais e negociacoes entre as partes, 
proporciona ao governo uma economia nos gastos com a manutencao da maquina publica em 
torno de 20 a 25 por cento, impossivel de ocorrer com as outras modalidades de licitacao, 
onde as propostas sao escritas e engessada pela inflexibilidade da lei. 

Palavras-chave: Licitacao. Pregao. Competitividade. Reducao de Custos 



ABSTRACT 

This work is about using the new form of bidding called electronic trading in the federal 
government, which was established by the central government that through a formal 
administrative process, transparent, competitive and rapidly to provide the lowest tender. The 
question under consideration is whether the electronic trading in the federal government 
emerged as a new form of bidding that has worked, with transparent procedures, 
competitiveness, speed and above all procedural economy of expenditures for the 
maintenance of public administration. Its main aim becomes clear to society that the use of 
electronic trading on a preferential basis is very important for the federal government. We 
used the method of literature that is based on fundamental reading, providing the researcher 
the opportunity to analyze and interpret documents, magazines, websites, books, pictures, 
statements, graphics and other media related to literary theme. The electronic trading is 
regulated by specific rules, and the General Law on Tenders and Contracts Administration, 
subsidiary application. The new bidding method may be used only for the purchase of 
common goods and services and as a criterion when judging the lowest price, there is the 
figure of the auctioneer to coordinate the work, aided by a support team that helps in the 
ongoing process. Its particular procedure, inversion of the phases, the decision-making and 
negotiation of the auctioneer, giving speed and efficiency to the process. Advertising in 
national competitiveness and give more transparency to the process, which by means of 
virtual bids and negotiations between the parties, the government provides a savings in 
spending on maintenance of public administration at around 20 to 25 percent, impossible to 
occur with the other bidding methods, where the proposals are written and hamstrung by the 
inflexibility of the law. 

Keywords: Bid. Auction. Competitiveness. Cost Reduction 
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1INTRODUCAO 

0 presente trabalho procura mostrar a importancia que tem o uso da modalidade de 

pregao eletronico em todos os orgaos da Administracao Piiblica Federal, que surgiu em nosso 

ordenamento juridico, atraves da Lei n° 10.520/2002 por uma necessidade premente do poder 

publico de ter uma modalidade de licitacao celere, eficiente, transparente que sirva de 

instrumento de fiscalizaeao para fiscalizaeao da sociedade e dos orgao de controle do 

governo. 

Nao se concebe mais na era que predomina o conhecimento aliado a tecnologia da 

informacao conviver com procedimentos administrativos engessados pela lei, prejudicando 

sensivelmente o andamento da maquina piiblica federal, que representa as varias acoes de 

governo espalhado por esse pais 

A administracao piiblica federal carece de acoes firmes e determinadas iniciadas pelos 

poderes constituidos e seguidas com fidelidade pelos gestores que administram os recursos 

publicos, no sentido de que os atos administrativos sejam mais producentes propiciando um 

retorno imediato para a sociedade. 

O exemplo disso e a mais recente modalidade de licitacao criada no Brasil, atraves da 

Lei n 0 10.520/2002, denominada de pregao eletronico, que trouxe mais transparencia, 

celeridade, competitividade e redugao de custos na manutencao da maquina piiblica federal, 

objetivando sobrar mais dinheiro que podera ser usado em outras acoes importantes 

desenvolvida pelo governo federal. 

1.1 Tema e problematica 

Na busca de analisar resultados positivos que trouxe o pregao, necessario se faz 

comecar o estudo focando as carencias de resultados detectadas pela sociedade e poder 

publico em relagao a sistematica utilizada pela Uniao e as demais esferas de governo, quando 

da realizacao de suas compras e/ou contratos administrativos. 

No ano de 2000 a Lei n° 8.666/93 que regulamenta as licitacoes e contratos 

administrativos no Brasil tinha apenas sete anos de uso, mas ja era claro e evidente a 

necessidade de modernizacao do processo licitatorio vigente, uma vez que as modalidades 
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tradicionais ja nao respondiam mais os anseios da sociedade e dos gestores piiblicos que 

clamavam por um processo eficiente e eficaz. 

As modalidades de licitacao ate entao existentes tornaram-se presas faceis de 

manipulagao na mao de licitantes inescrupulosos e agentes piiblicos descompromissados com 

administragao publica, de modo que os processos de compras envolvendo o poder publico 

cairam no descredito perante a populacao em geral. 

Nao so a sociedade, como tambem a Administragao Publica Federal reelamam de 

procedimentos mais solidos, rapidos e transparentes, que respeite em primeiro lugar o erario 

publico, de modo que o que este seja aplicado corretamente. O que determina a nossa 

legislacao vigente, com algumas excegoes e que as relagoes de compra e venda, quando 

envolva dinheiro publico, sejam precedidas de licitacoes, com o objetivo de preserva-lo, como 

tambem garantir o direito Constitucional de igualdade assegurado a todos, como condicao 

para a validade do ato, 

A sexta modalidade de licitagao criada, com especialidade para o pregao eletronico, 

foi colocada a disposigao da Administracao Publica por intermedio de uma norma de alcance 

geral, de modo a nao causar nenhuma diivida com relacao a sua legitimidade juridica. 

O problema, a saber, nesse estudo e o seguinte: o pregao eletronico configura-se 

mesmo como uma modalidade de licitagao que deu certo para administragao publica federal? 

1.2 Justificativa 

Nesse momento de instabilidade moral que vive algumas instituigoes em nosso pais 

necessario se faz criar mecanismo de popularizar cada vez mais os conhecimentos sobre a 

nova modalidade de licitagao denominada pregao eletronico, de forma que qualquer cidadao 

possa utiliza-los em defesa do interesse publico. 

A informagao e o conhecimento e a ferramenta fundamental do cidadao para que este 

possa exerga com altivez a prerrogativa legal que cada brasileiro tem de acompanhar e 

fiscalizar a aplicagao dos recursos piiblicos e, consequentemente, tomar as medidas 

providencias necessarias junto aos orgao de controle do governo. 
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1.3 Objetivos 

Objetivo geral: mostrar para a sociedade que o uso do pregao eletronico de forma 

preferencial e muito importante para a administragao publica federal. 

Objetivos especfficos: tornar evidente para o cidadao que o processo licitatorio na 

modalidade pregao eletronico e o mais viavel para administragao publica federal por ser: 

competitivo, transparente, celere e um grande redutor de custos na manutengao da maquina 

publica federal. 

1.4 Metodologia 

Trata-se, pois, de um estudo descritivo exploratorio, acompanhado de uma pesquisa 

bibliografica e qualitativa, onde por meio da observagao, descrigao, compreensao e 

interpretagao o pesquisador busca tirar as suas conclusoes. 

Metodologia e o recurso tecnico utilizado pelos pesquisadores, onde atraves de um 

estudo minucioso e com riqueza de detalhes, as agoes sao desenvolvidas com fluidez em um 

trabalho de pesquisa. 

Por sua vez, a pesquisa nada mais e do que um processo ordenado, criterioso, 

detalhado e planejado que tem como objetivo essencial produzir conhecimentos. 

A pesquisa bibliografica tem como base fundamental a leitura, proporcionando ao 

pesquisador a oportunidade de analise e interpretagao de documentos, revistas, sites na 

internete, livros, demonstratives, graficos e outros meios literarios ligados ao tema. tem um 

alcance muito abrangente. 

Utilizando o recurso da tecnologia da informagao via internete a pesquisa pode ser realizada 

em sites de busca gerais da seguinte forma: pelo nome do tema, por nome do orgao e por 

palavra-chave ou assunto utilizando sempre sites de buscas gerais. 
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2 DA LICITACAO 

O termo licitagao, segundo De Placido e Silva (1987, p. 88) vem do latim licitatio, dos 

verbos licere ou licitari que significa langa em leilao, dar prego, oferecer lango. A licitagao e 

forma ideal que encontraram os Orgaos Piiblicos em todas as esferas de governos para 

realizarem seus atos negociais e contratos administrativos. A sua obrigatoriedade estar 

insculpida na nossa Constituigao Federal, art. 37, inciso XXXI como mandamento 

constitucional, no sentido de que a administragao publica so pode comprar e contratar com o 

particular atraves de processo licitatorio formal e a sua realizagao sera feita obedecido os 

principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia. 

Apesar das prerrogativas ou privilegios inerentes a administragao publica, estes so 

serao exercidos quando previsto na lei. A regra e que todos sao iguais sujeitos de direitos e 

obrigagoes, comprometidos constitucionalmente com o cumprimento e observancia do 

imperio da lei. 

No exerclcio da atividade administrativa todos os entes federativos tem a obrigagao de 

acatar as variadas restrigoes de ordem legal, dentre as quais, se impoe a obrigatoriedade de 

licitar antes de adquirir bens e servigos. A obrigagao de licitar pressupoe o tratamento 

isonomico que o poder publico tem que garantir aos administrados, na busca de uma proposta 

mais vantajosa 

As mudangas de ordem procedimental posta em nosso ordenamento juridico com a 

introdugao na nova modalidade de licitacao, pregao, principalmente na forma eletronica, soa 

no seio da sociedade como algo importante para o controle dos gastos piiblicos. 

2.1 Aspectos historicos da licitagao no Brasil 

A licitagao no Direito Brasileiro surgiu na epoca do imperio com o decreto n° 2.926, 

de 14 de maio de 1862, que disciplinava a forma como os servigos a cargo do Ministerio da 

Agricultura, Comercio e Obras Publicas eram arrematados. Logo em seguida vieram outras 

leis que trataram do tema, so que de maneira bem simples, nao causando nenhuma 

repercussao no Direito Administrativo Brasileiro. 
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O processo administrativo com caracteristicas licitatorias so veio mesmo despertar a 

atengao de todos com o Decreto legislative n° 4.536, de 28 de Janeiro de 1922, que organizou 

o Codigo de Contabilidade da Uniao, regulamentado pelo decreto n° 15.783, de 08 de 

novembro de 1922, onde se cuidava da concorrencia publica, da concorrencia administrativa e 

da coleta de pregos. 

O Codigo de Contabilidade de 1922 foi o marco inicial para a evolucao do processo 

licitatorio ate os dias atuais. A evolucao da legislacao com a promulgacao do Decreto-Lei 

200, de 25.02.1967, trouxe mais consistencia ao procedimento. 

Nao havia ate Constituicao de 1967 uma norma expressa definindo a competencia para 

legislar sobre licitagao. Com esse impasse surgiram duas correntes doutrinarias: uma entendia 

que por tratar-se de materia de direito financeiro so a Uniao poderia legislar ao criar normas 

de alcance geral, ficando a cargo dos Estados estabelecerem as normas suplementares; a outra 

entendia como materia de direito administrativo com exclusividade legislativa de cada Estado 

da federagao. 

A Lei Federal n° 5.456, de 20 de junho de 1968 dirimiu essa discussao quando 

estabeleceu em seu art. 1° que as normas relativas as licitagoes e Contratos Administrativos 

seriam aplicadas tambem aos Estados e Municipios nos termos dos arts. 125 a 144, do 

Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967. Anos depois o Decreto n° 2.300, de 

21.11.1986, em seu art. 85 ampliou a aplicabilidade da Lei das Licitagoes, incluindo os 

Territorios e o Distrito Federal. 

Logo depois, o Decreto-Lei 2.300/86 foi atualizado pelos Decretos-lei n° 2.348, de 24 

de julho de 1987 e 2.360, de 16 de setembro de 1987, dando mais consistencia e eficiencia as 

contratagoes publicas, quando pela primeira vez foi instituido o Estatuto Juridico das 

Licitagoes e Contratos Administrativos envolvendo as tres esferas de poder. 

No que se refere a discussao sobre competencia legislativa envolvendo a materia 

licitagao, a Constituigao Federal de 1988, art. 22, inciso XXVII, encerrou definitivamente o 

debate ao reeonhecer a competencia privativa da Uniao de legislar sobre: 

Normas gerais de licitacao e contrataeSo, em todas as modalidades, para as 

administrates publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Uniao, Estados, 

Distrito Federal e Municipios, obedecido ao disposto no artigo 37, X X I , e para as 

empresas publicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, § 1°, 

I I I . 
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Com relagao a obrigatoriedade que a Administragao Publica tem de licitar, observa 

Prof. OLIVEIRA (2006, p, 120), quando da aquisigao de bens e contratagao de obras e 

servigos com o particular a Constituigao Federal de 1988, art. 37, inciso XXI, assim se 

posicionou: 

Ressalvados os casos especificados na legislagao, as obras, servigos, compras e 
alienacoes serSo contratadas mediante processo de licitagao publica que assegure 
igualdade de eondicoes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelecam 
obrigacoes de pagamento, mantidas as eondicdes efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitira as exigeneias de qualificacgo tienica e econdmica, 
indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes. 

O artigo da Constituigao Federal antes mencionado que exige a realizagao de licitagoes 

publicas nos atos negociais de governo foi regulamentado pela Lei n° 8.666, de 21 de junho 

de 1.993, a qual disciplina as licitagoes e contratos no ambito da Administragao Publica. 

Segundo o art. 175 da Constituigao Federal "caput" a prestagao de servigos publicos 

tambem nao estao imune a observancia dos principios da Lei das licitagoes, como se ve: 

"Incumbe ao Poder Publico, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessao ou 

permissao, sempre atraves de licitagao, a prestagao de servigos publicos". 

2.2 Conceito, finalidade e o objeto da licitagao 

Em seu livro Manual de direito Administrativo, o Professor Brandao de Oliveira 

(2006, p 121), em momento de inspiragao, observando todos os detalhes do processo 

licitatorio, inclusive, quanto a observancia de alguns principios constitucionais e 

administrativos, definiu licitagao como sendo: 

Procedimento administrativo, que estabelece competigao entre os interessados que 
atenderem aos termos da convocacSo, necessario por forga da Constituicao, 
utilizando para escolha de futuro contratado que apresente proposta mais vantajosa 
para a Administragao Publica. 
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Para o Professor Meirelles (2007, p, 272), profundo conhecedor de Direto 
Administrativo coneeituou licitagao de maneira simples e pedagogica da seguinte forma:"e o 
procedimento administrativo mediante o qual a Administragao Publica seleciona a proposta mais 
vantajosa para o contrato de seu interesse. " 

O grande admimstrativista Vilella Souto (2003, p.53), em dia de graga e com muita 

seguranga de conhecimento no assunto, coneeituou licitagao da seguinte forma: 

O procedimento administrativo atraves do qual a Administragao seleciona, por meio 
de habilitagao de proponentes e julgamento objetivo de propostas, candidates que 
com ela estao aptos a celebrar contratos ou a tornarem-se permissionarios de 
servigos publicos ou do uso de bens publicos. 

O Justen Filho (2002, p. 18) homem de profundo conhecimento do Direito 

Administrativo, que deu grande contribuigao as letras juridicas ofertou a seguinte definigao 

para licitagao: 

Licitagiio significa um procedimento administrativo formal, realizado sob regime de 
direito publico previo a uma contratagao, pelo qual a Administragao Publica 
seleciona com quem contratar e define as condigSes de direito e de fato que 
regularao essa relagSo jurfdica futura. 

Depois da analise dos varios conceitos emitidos por ilustres juristas do Direito 

Administrativo Brasileiro pode-se dizer que licitagao nada mais e do que um processo 

Administrativo, consubstanciado por uma sequencia de atos formais, onde existe publicidade, 

transparencia e igualdade para todos os participantes, objetivando extrair destes uma proposta 

mais lucrativa possivel em favor da Administragao Publica. 

Nos contratos administrativos a regra geral e que so poderao ser assinados apos previo 

procedimento licitatorio, que selecione a melhor proposta nao esquecendo que o seu 

processamento e julgamento serao realizados em estrita obediencia aos principios da 

legalidade, da moralidade, da impessoalidade e probidade administrativa, com algumas 

excegoes, mas prevista em lei. 
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O objeto da licitacao e sempre algo de extremo interesse da Administragao Publica, 

podendo ser de entrega imediata ou parcelada a criterio da Administragao. O licitante 

vencedor do objeto licitado tem apenas uma expectativa de direito no que concerne a 

assinatura do contrato, uma vez que o interesse publico prevalece nesses casos. 

2.3 Principios da licitagao 

A licitagao como procedimento administrativo obrigatorio importante na 

administragao publica, para a sua seguranga juridica a lei lhe impoe algumas regras basicas e 

vitais, sem as quais o processo licitatorio nao podera prosperar. Tais regras basicas sao 

denominadas principios, hoje consagrados na doutrina e aplicados com sucesso, problemas 

existentes no decorrer do processo. Como diz Brandao de Oliveira (2006). 

2.3.1 Legalidade 

Caracteriza-se pela estrita observancia da Lei. Seus atos e suas fases nao podem 

contrariar o que esta descrito na regra geral e seus regulamentos. A licitagao como precedente 

dos contratos administrativos que geram obrigagoes mutuas entre as partes, onde uma delas e 

o poder publico, necessario se faz a aplicagao rigorosa dos preceitos legais. O que nao se 

pode O que nao se pode confundir e procedimento formal com formalismo, este no 

pensamento de Meirelles (2007) sao exigencias inuteis que nao acrescenta em nada a 

realizagao do processo. 

2.3.2 Publicidade 

A publicidade e um principio tao importante que esta presente em dois momentos na 

vida da administragao publica. Como principio constitucional que alcanga todos os atos da 

Administragao Publica. E atraves deste principio que a sociedade tem amplo conhecimento 
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das fases e do procedimento licitatorio, servindo inclusive, como instrumento de controle dos 

atos de governo. 

A licitagao, nao poder ser sigilosa, nem realizada as escondidas, quanto mais 

publicidade, maior a possibilidade de competitividade. No entender de Marcelo Alexandrino e 

Vicente Paulo ( 2009, p, 539) "a licitagao nao sera sigilosa, sendo publicos e acessiveis ao 

publico os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteiido das propostas, ate a respectiva 

abertura". 

2.3.3 Igualdade entre os licitantes 

O tratamento isonomico e principio Constitucional, no sentido de garantir que os 

iguais sejam tratados de forma semelhante. O tratamento diferenciado e algo inaceitavel, 

abominavel, pois so alimenta a injustiga, mal repudiado por todos. A licitagao publica e algo 

sagrado merecedor de compartilhamento, uma vez que a verba publica pertence a toda 

sociedade, portanto deve ser dada oportunidade a todos, sem privilegios pessoais ou de 

grupos. 

2.3.4 Sigilo na apresentagao das propostas 

Por observancia tambem do principio da isonomia os licitantes terao que guardar a 

sete chaves o conteiido de suas respectivas propostas. O conhecimento antecipado de outras 

propostas induz favorecimentos de uns em relagao aos outros, que aguardam pacientemente o 

momento de dar publicidade a todo o conteiido das propostas. 

Tal procedimento atinente a quebra do sigilo das propostas antes do momento previsto 

acarreta motivos para a nulidade do processo pela propria administragao, ou pelo poder 

judiciario depois de provocado. 

O sigilo do conteiido das propostas prossegue ate o momento reservado a abertura dos 

envelopes contendo as mesma. Depois sera de conhecimeto de todos os licitantes que terao a 

oportunidade de analisar uma por uma detalhadamente. 
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2.3.5 Vinculagao ao instrumento convocatorio 

Ao licitar a Administragao publica expede edital ou convite que irao servir de 

instrumento do ato convocatorio. De acordo com a maioria dos administrativistas o edital e a 

lei interna que vincula as partes, administragao e licitantes. Nada pode ser decidido 

contrariando preceitos editalicios. O instrumento de ligagao as partes e importante porque 

define as regras de todo o procedimento, tais como: objeto, criterios de julgamento, condigoes 

de participagao e habilitagao etc. O preceito legal determinante estar no art. 41 da Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1.993, "A Administragao nao pode descumprir as normas e 

condigoes do edital, ao qual se acha estritamente vinculada". 

2.3.6 Julgamento objetivo 

O julgamento objetivo se funda no sentido de que as propostas dos licitantes serao 

analisadas conforme os criterios elaros existente no edital ou no convite. Nao e permitido o 

uso da subjetividade, porque se corre o fisco de ser aceitos criterios que nao esteja fazendo 

parte do edital para se escolher a melhor proposta. 

E claro que a absoluta objetividade so existe quando o tipo da licitagao for menor 

prego, maior lance ou oferta. No caso de melhor tecnica ou tecnica e prego, inevitavelmente 

sera dado algum valor na subjetividade do julgador no momento da escolha da melhor 

proposta, mas sempre com obediencia as regras preestabelecida no edital ou convite, assim e 

como pensa Marcelo Alexandrino & Vicente Paulo (2009, p, 543 e 544). 

2.3.7 Probidade administrativa 

Probidade Administrativa e mandamento Constitucional, art. 37, § 4° e principio das 

licitagoes publicas, art. 3° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. Referido principio e uma 

alerta para demonstrar que todo administrador publico tem que ser probo, correto e honesto no 

desempenho de suas fungoes publicas. 
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A integridade de earater esta intimamente lidada a moralidade, a etica e aos bons 

costumes, no sentido de que o bem publico e indisponivel, inalcaneavel aos melindres de 

nossas vontades. 

2.3.8 Adjudicacao compulsoria 

Adjudicar significa dizer oficialmente e por escrito qual foi a empresa vencedora do 

objeto licitado. Marcelo Alexandrino & Vicente Paulo (2009, p, 544) define-a da seguinte 

forma; "adjudicar significa, simplesmente, atribuir o objeto do certame ao licitante 

vencedor". Este principio nao permite que administragao terminada a licitagao atribua o 

objeto licitado a outro licitante que nao seja o verdadeiro o vencedor, como tambem nao 

permite que o objeto seja novamente licitado, enquanto estiver valida a licitagao anterior. O 

que precisa ficar claro tambem e que a adjudicagao nao garante a celebragao do contrato, por 

ser este um ato meramente declaratorio. 

A administragao convocara a empresa vencedora para celebrar o contrato, nos termos 

das regras do edital, no prazo estabelecido, podendo ser prorrogado uma vez por igual 

periodo, desde que por motivo justificado e de interesse da administragao. Nao comparecendo 

para assinar o contrato a licitante vencedora perde o direito de contratar e ainda pode ser 

punida por este ato, se nao for justificado e aceito pela administragao. Neste caso sera 

convocadas as empresas remanescente, na ordem de classificagao, que podera celebrar o 

contrato, desde que seja nas mesmas condigoes do primeiro colocado. 

A nao manifestagao da administragao publica no prazo de 60 dias da abertura das 

propostas para assinatura de contrato, afasta a obrigagao de contratar assumida pelos 

licitantes. 

2.3.9 Competitividade 

Um dos principios fundamentals da licitagao e a competitividade, imposigao legal, 

sem a qual nao existe licitagao. A competigao esta na essentia do procedimento 
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administrativo licitatorio que tem como objetivo obter para a administracao uma proposta 
mais vantajosa. 

2.4 Da obrigagao de licitar e suas excegoes. 

Pelo que foi antes exposto, a Administragao Publica, como regra geral e obrigada a 

realizar licitagao nas contratagoes de obras, servigos, compras e alienagoes por exigencia 

Constitucional, salvo alguns casos especificos relacionados em leis proprias. E o caso das 

empresas estatais que possuem personalidade juridica de direito privado que sao as sociedades 

de economia mista, empresas publicas e outros orgaos controlados direta ou indiretamente 

pelo poder publico. 

As empresas estatais por possuirem personalidade juridica de direito privado tem 

regulamentos proprios para realizarem suas licitagoes, muito embora, estejam subordinadas a 

lei geral das licitagoes, art. 119 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

A legislagao patria e mais rigida com as pessoas juridicas de direito publico do que 

com as pessoas juridicas de direito privado, como aquelas que desempenham uma atividade 

de interesse publico, mas sao regidas e administradas basicamente pelo regime de direito 

privado em destaque, civil e comercial, conforme acentua Meirelles (2007, p, 278) ao afirmar 

que: "a empresa publica, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem 

atividade economica sujeitam-se ao regime juridico proprio das empresas privadas, inclusive 

quanto as obrigag5es trabalhistas e tributarias". 

Na Administragao Publica, de acordo com o art. 37, inciso XXI, a regra e licitar. Em 

face das ressalvas contidas no texto da norma constitucional, antes mencionado, existem 

algumas situagoes previstas em lei em que a licitagao e dispensada, dispensavel e inexigivel. 

2.4.1 Licitagao dispensada 

A Administragao Publica esta desobrigada de realizar licitagoes nas situagoes 

dispensadas previstas na legislagao que regulamenta os contratos administrativos, art. 17, da 

Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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Os casos de licitagao dispensada estao intimamente ligados a alienagao de bens e 

direitos realizados pela Administragao Publica. O Art. 17, inciso I e suas alineas listam os 

casos de licitagao dispensada referente a operagoes com bens imoveis, ja o inciso I I do mesmo 

artigo trata tambem de licitagao dispensada, so que referente a alienagao de bens moveis 

pertencentes ao poder publico. 

Exemplos de casos de licitagoes dispensadas, nos termos do inciso I , letras "a" "b" e 

"d" do art. 17 da Lei n° 8.666/93, quando se trata de alienagoes de bens imoveis, conforme 

segue: 

I - quando imoveis, dependera de autorizacao legislativa para orgaos da 
administragao direta e entidades autarquicas e fundacionais, e, para todos, 
inclusive as entidades paraestatais, dependera de avaliagao previa e de 
licitagao na modalidade de concorrencia, dispensada esta nos seguintes 
casos: 
a) dagao em pagamento; 

b) doaeao, permitida exclusivamente para outro orgao ou entidade da 
administragao publica, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto 
nas alineas^ h e i; (Redagao dada pela Lei n° 11.952, de 2009) 
c) 
d) investidura; 

A dagao em pagamento, conforme o texto legal se da, quando o bem e entregue 

diretamente ao credor, substituindo o dinheiro, para cumprir obrigagao pecuniaria do Estado. 

A doagao so pode acontecer entre orgaos ou entidade da administragao publica de 

qualquer esfera de governo. 

Enquanto que a investidura e uma especie de alienagao direta aos proprietaries 

vizinhos ou confinantes, de uma area de terra que restou de uma obra publica que pela 

situagao em que se encontra perdeu todo o seu valor para administragao e para o mercado 

financeiro. 

Alem dos casos de dispensa de licitagao delimitado na Lei n° 8.666/93, existe outros 

casos, permitido por Lei, envolvendo consorcio publico, celebrados entre os entes da 

federagao, Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios para realizagao de agoes com 

objetivos de interesses comuns que poderao ser realizados sem licitagao, nos termos do art. 2°, 

§ l°,daLein° 11.107/2005. 
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Por ultimo, vale ressaltar a hipotese de licitacao dispensada nos casos de venda para o 

Banco do Brasil ou Caixa Economica Federal de participacoes em agoes de instituigoes 

fmanceiras publicas, de acordo com o art. 5° da Lei n° 11.908/2009. 

2.4.2 Licitagao dispensavel 

A licitagao dispensavel se caracteriza pela possibilidade juridica da eompetigao, mas a 

sua realizagao e dispensavel por circunstancia de conveniencia e oportunidade da 

administragao, que se utilizando do seu poder discricionario, decide sobre a realizagao ou nao 

da licitagao. 

As situagoes de licitagao dispensavel estao enumeradas nos incisos I ao XXXI do art. 

24, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. Todas as hipoteses descritas nos incisos antes 

citados permitem a realizagao da licitagao, mas por interesse da propria Administragao 

Publica e utilizada a permissividade da lei, nao realizando a referida licitagao. 

Veja entao exemplos de casos, incisos I , I I e I I classificados como licitagao 

dispensavel, que representa toda a situagao de permissibilidade, conforme esta descrito no art. 

24, incisos I a XXXI, da Lei n° 8.666/93: 

I - para obras e servigos de engenharia de valor ate" 10% (dez por cento) do limite 
previsto na alinea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que nSo se refiram a 
parcelas de uma mesma obra ou servico ou ainda para obras e servigos da mesma 
natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e 
concomitantemente; (Redagao dadapela Lei n° 9.648, de 1998) 
I I - para outros servigos e compras de valor at6 10% (dez por cento) do limite 
previsto na alinea "a", do inciso I I do artigo anterior e para alienagdes, nos casos 
previstos nesta Lei, desde que nSo se refiram a parcelas de um mesmo servigo, 
compra ou alienagao" de maior vulto que possa ser realizada de uma so vez; 
(Redagao dada pela Lei n° 9.648, de 1998) 
I I I - nos casos de guerra ou grave perturbagSo da ordem; 

Nos termos do inciso I e dispensavel a licitagao de obras e servigos de engenharia 

quando o seu valor nao ultrapassar R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que representa 10% (dez 
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por cento) de R$ 150.000,00 que e o limite previsto na alinea "a", do inciso I do art. 23 da Lei 
n° 8.666/93. 

Segundo o inciso II e dispensavel a licitagao para outros servigos e compras, quando o 

seu valor nao ultrapassar R$ 8.000,00 (oito mil reais), que representa 10% (dez por cento) de 

80.000,00 (oitenta mil reais) que e o limite previsto na alinea "a" do inciso II do art. 23 da Lei 

n° 8.666/93. 

No caso do inciso III , a licitagao e dispensavel quando o pais estiver vivendo situagoes 
de guerra ou grave perturbagao da ordem interna 

De acordo com o art. 26, da Lei das licitagoes as situagoes de dispensa de licitagao 

inseridas do inciso III e seguinte do art. 24 do mesmo diploma legal, necessariamente 

precisam ser justificadas. 

2.4.3 Inexigibilidade de licitagao 

Sabe-se que licitagao e uma contenda entre interessados do mesmo ramo de atividade 

que pretendem negociar com a administragao, oferecendo uma proposta mais vantajosa. 

Quando nao existem interessados, ou seja, existe somente um licitante do ramo do objeto 

pretendido pela administragao, a disputa esta prejudicada, porque nao existe licitagao sem 

ocorrer briga de pregos, consequentemente, neste caso, configura-se uma situagao de 

inexigibilidade, pois nao ha possibilidade juridica da realizagao do processo. 

A Lei das licitagoes relaciona em seu art. 25, incisos, I , II e III , as situagoes de 

inexigibilidade de licitagoes, caracterizadas pela inviabilidade de competigao. Eis os casos: 

I - para aquisigao de materials, equipamentos, ou generos que so possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a 
preferSncia de marca, devendo a comprovacao de exclusividade ser feita atrav6s de 
atestado fornecido pelo orgao de registro do comercio do local em que se realizaria a 
licitagao ou a obra "ou o servico, pelo Sindicato, Federagao ou Confederagao 
Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 
I I - para a contratagao de servigos tecnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 
natureza singular, com profissionais ou empresas de not6ria especializagao, vedada a 
inexigibilidade para servigos de publicidade e divulgagSo; 
I I I -para contratagao de profissional de qualquer setor artistico, diretamente ou 
atraves de empresario exclusivo, desde que consagrado pela critica especializada ou 
pela opiniao publica. 
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Nas situagoes acima descritas, o inciso I trata do caso de produtos, empresa ou 

representante comercial exclusivo, proibido a preferencia de marca. O inciso I I trata-se de 

servigos tecnicos especializados de natureza singular, portanto, nao permite a competigao. O 

inciso III trata-se de contratagao de profissional do setor artistico, diretamente, ou atraves de 

empresario exclusivo. No entanto, sao situagoes que nao permite competitividade, portanto, 

nao se exige a realizagao de licitagao. 

Semelhante as situagoes de dispensa, a inexigibilidade de licitagao exige a justificativa 

que represente, adequadamente, a situagap de impossibilidade de competigao. Caso contrario, 

as partes respondem solidariamente pelo dano causado a fazenda publica. 

2.5 Tipos de licitagao 

No ambito da Administragao Publica a lei estabelece quatro tipos de licitagoes, que 

sao: menor prego, melhor tecnica, tecnica e prego e maior lance ou oferta, art. 45, § 1°, inciso 

I , I I , III e IV da lei n° 8.666/93. 

No tipo de licitagao melhor prego que e a mais usual na Administragao Publica e 

largamente utilizado nas contragoes de" obras e servigos de pouca complexidade, como 

tambem nas compras de materials padronizados denominados bens comuns. Neste tipo de 

licitagao a Administragao Publica busca somente a vantagem econdmica, por isso ser neste 

caso, a escolha do tipo de licitagao de menor prego, a mais importante. 

Quando a licitagao e do tipo melhor tecnica, a administragao visa tao somente a 

qualidade dos produtos, a efieiencia dos servigos e a durabilidade da obra. O prego e visto em 

segundo piano, uma vez que melhor tecnica e melhor prego, dificilmente andam juntos. 

No caso da licitagao ser melhor tecnica e prego serao analisadas as duas situagoes 

separadamente, tecnica e prego, para depois atraves de uma media ponderada da valorizagao 

das propostas tecnicas e pregos, obedecidos os pesos e as regras estabelecidas no edital, 

escolha-se a melhor proposta. 

Outro tipo de licitagao e o maior lance ou oferta, onde sera classificada a proposta que 

receber o maior valor ofertado. Sera usado esse tipo de licitagao nas alienagoes de bens ou 

concessao de direito real de uso. 
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2.6 Modalidades de licitagao 

O processo licitatorio compreende seis modalidades de licitagoes que sao: 

concorrencia, tomada de pregos, convite, concurso, leilao e por ultimo o pregao. Segundo 

Meirelles (2007, p. 313), "Licitagao, portanto, e o genero, do qual as modalidades sao 

especie". 

2.6.1 Concorrencia 

E a modalidade de licitagao em que o procedimento e o mais completo, por isso e 

utilizada, principalmente em licitagoes mais complexas e de valor economico ilimitado. A 

participagao e aberta para qualquer licitante interessado, nao precisa ser cadastrado, mas tera 

que se adequar as condigoes de participagao do edital. 

A escolha da modalidade de licitagao e determinada em fungao do valor estimado para 

contratagao em fungao dos limites estabelecidos na Lei, art. 23, inciso I , letras "a, b e c" e 

inciso I I , letras "a, b e c" da Lei n° 8.666/93. Os limites da concorrencia publica estao 

estabelecidos no art. 23, inciso I , letra "c", obras e servigos de engenharia acima de R$ 

1.500.000,00 (um milhao e quinhentos mil reais); e no inciso I I , letra "c" para compras e 

servigos (exceto de engenharia) a cima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqiienta mil reais). 

Na compra ou na alienagao de bens imoveis e na concessao de direito real de uso a 

Administragao Publica e obrigada a realizar a concorrencia publica, independente do seu 

valor. 

O prazo para processo de concorrencia e de 45(quarenta e cinco) dias, quando se tratar 

de licitagao por regime de empreitada integral e 30 (trinta) dias nos demais casos. 

2.6.2 Tomada de Pregos 

Segundo Brandao de Oliveira, (2009, p, 126), que de maneira bem didatica definiu a 

modalidade tomada de pregos ao se expressar da seguinte forma: 
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Tomada de pregos 6 a modalidade de licitagao entre interessados devidamente 
cadastrados ou que atenderem a todas as condigSes exigidas para cadastramento at£ o 
terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria 
qualificagao. 

O procedimento e amplamente divulgado e um pouco parecido com a concorrencia, 

diferenciando nos prazos da publicacao do edital ate o dia da realizagao do certame que e de 

15 dias, como tambem no que diz respeito a obrigatoriedade da habilitacao previa, por meio 

de registro cadastral, com antecedencia minima de 03(tres) dias. 

Os limites estabelecidos para a tomada de pregos estao na Lei, art. 23, inciso I , letra 

"b" para obras e servigos de engenharia ate R$ 1.500.000,00 (um milhao e quinhentos mil 

reais) e inciso I I , letra "b" para compras e servigos de engenharia ate R$ 650.000,00 

(seiscentos e cinquenta mil reais) do valor do contrato, nao inseridos no inciso I , letra "b". 

Com relagao aos prazos da tomada de pregos esses sao distribuidos da seguinte forma: 

30(trinta) dias da publicagao a realizagao do evento, quando o tipo da licitagao for melhor 

tecnica ou tecnica e prego e 15 (quinze) dias, nos demais casos. 

2.6.3 Convite 

O artigo 22, § 3° da Lei n° 8.666/93 que regulamenta compras e contratos na 

Administragao Publica, definiu com precisao a modalidade de licitagao denominada convite, 

nos seguintes termos: 

Convite 6 a modalidade de licitagao entre interessados do ramo pertinente ao seu 
objeto, cadastrados ou nao, escolhidos e convidados em numero mfnimo de 3 
(tres)pela unidade administrativa, a qual afixara, em local apropriado, copia do 
instrumento convocatdrio e o estendera aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedencia de aU 24 (vinte e 
quatro) horas da apresentagao das propostas. 
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Esta modalidade nao exige publicacao por que o convite e feito diretamente a ires 

licitantes convidados pela administragao, muito embora os demais licitantes nao convidados, 

mas cadastrados regularmente e do ramo pertinente ao objeto licitado poderao participar se 

demonstrarem interesse em ate 24 horas do initio do procedimento licitatorio. 

Excepcionalmente, o convite podera ser realizado com a presenca inferior de tres 

propostas, se for comprovada a falta de interesse ou limitagao de mercado concernente ao 

objeto licitado. Essas circunstancias preestabelecidas deverao ser plenamente justificadas, 

caso contrario o convite sera repetido. 

O limite valorativo para utilizagao do convite esta no art. 23, inciso I I , letra "a" 

compras de R$ 80.000,00 (oitenta mil reals) e o inciso I , letra "a", obras ate R$ 150.000,00. 

O prazo para realizagao do convite e de 5(cinco) dias uteis da publicagao do edital ao 

dia da realizagao da licitagao. 

2.6.4 Concurso 

O artigo 22, § 4° da Lei n° 8.666/93, conceitua de forma clara a modalidade de 

licitagao denominada concurso da seguinte forma: 

Concurso 6 a modalidade de licitacao entre quaisquer interessados para escolha de 
trabalho t&mico, cientifico ou artistico, mediante a instituicao de pr&nios ou 
remuneracao aos vencedores, conforme criterios constantes de edital publicado na 
imprensa oficial com antecedencia minima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

Uma caracteristica do concurso em relagao as outras modalidades de licitagao e que a 

sua escolha se da pela natureza do objeto, e nao pelo valor a ser contratado pela 

administragao. 

E uma modalidade de licitagao que tem regulamento proprio, obedece tambem os 

principios que norteiam as demais modalidades de licitagao, so com uma ressalva referente ao 
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criterio de julgamento para modalidade concurso, nao se aplica os tipos de licitacao do art. 45, § 1°, 
inciso I , II, III e IV da Lei n° 8.666/93. Com relacao ao prazo e no minimo 45(quarenta e cinco) dias 
da publicacao do edital a realizagao do evento. 

2.6.5 Leilao 

Segundo a Lei n° 8.666/93, art. 22, § 5°, a modalidade de licitagao denominada leilao esta 

conceituada nos seguintes termos: 

Leilao & a modalidade de licitacao entre quaisquer interessados para a venda de bens 
mdveis inserviveis para a administragao ou de produtos legalmente apreendidos ou 
penhorados, ou para a alienagao de bens imdveis prevista no art. 19, a quem oferecer o 
maior lance, igual ou superior ao valor da avaliagao. 

O leilao como as demais modalidades de licitagao e precedido de edital com ampla 
divulgagao que ditara as normas do processo, local dia e hora de sua realizagao, descrigao detalhada do 
bem e sua avaliagao feita por comissao especial que servira de lance minimo para sua arrematagao. 
Uma caracteristica marcante do leilao e a nao exigencia de habilitagao previa dos licitantes. 

Para alienagao de bens moveis da administragao publica, atraves de leilao, o limite 
estabelecido e de ate R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) de acordo com o que estar 
prescrito no art. 17, § 6°, da lei n° 8.666/93. Para alienagao de bens moveis, cuja avaliagao seja 
superior ao valor antes mencionado sera utilizada a modalidade de concorrencia publica. 

No que diz respeito ao prazo este sera de 15(quinze) dias da publicagao do edital a realizagao 
do evento. 

2.6.6 Pregao 

A sexta modalidade de licitagao criada pela Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e a 
forma, preferencial, utilizada pelos tres entes da federagao: Uniao, Estados, Distrito Federal e 
Municipios para aquisigao de bens e servigos comuns, sejam qual for o seu valor estimado. 
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Segundo o Dee. n° 3.555/2000 que regulamenta o pregao preseneial e o Dec. n° 5.450/2005, 
que regulamenta o pregao eletronico, esta modalidade de licitagao se aplica obrigatoriamente aos 
orgao da administragao direta, as autarquias, aos fundos especiais, as fundagoes, as empresas publicas, 
as sociedades de economia mista e as entidades controladas direta e diretamente pela Uniao. 

Esta modalidade de licitagao e o objeto desta pesquisa. Portanto, em capitulo proprio seguinte 
sera analisado com maior particularidade. 

O prazo de realizagao do pregao e de 08(oito) dias uteis que separam a publicagao do 

edital a realizagao da licitagao. 

2.6.7 Consulta 

Existe em nosso ordenamento juridico introduzida pela Lei n° 9.472/97 que criou a 

ANATEL, outra modalidade de licitagao denominada consulta utilizada restritivamente pelas 

denominadas agendas reguladoras. 

Como a Lei n° 9.472/97 que criou a consulta como modalidade de licitagao tem alcance 
limitado os administrativistas, Marcelo Alexandrino & Vicente Paulo (2009, p, 597) nao consideram a 
consulta como uma modalidade de licitagao, uma vez que a referida modalidade nao e prevista na Lei 
geral das licitagoes. 

2.7 Etapas, anulagao e revogagao da licitagao 

Procedimento da licitagao e a forma estabelecida pela lei determinando qual o 

caminho a ser percorrido pelo processo administrativo, do seu inicio ate o desfecho final do 

processo. 

2.7.1 Audiencia publica 

E um procedimento licitatorio de iniciativa da administragao, que sera realizada, 

obrigatoriamente, todas as vezes que o valor a ser licitado for superior a R$ 150.000.000,00 



30 

(cento e cinqiienta milhoes de reais), ou seja, 100 vezes o limite previsto para concorrencia, 

conforme o art. 23, inciso I , letra "c" da Lei das licitagoes. 

A audiencia publica e realizada pelo gestor da licitagao com no minimo 15 (quinze) 

dias uteis de antecedencia da data prevista para publicagao do edital, com vistas a dar 

conhecimento a populagao com relagao ao interesse e a conveniencia da obra ou do servigo. 

O gestor do orgao licitante e a pessoa indicada para prestar todos os esclarecimentos 

necessarios referente ao objeto da licitagao. O acesso as informagoes e aos questionamentos e 

prerrogativa de todos que serao discutidos na reuniao. 

A audiencia antes citada sera divulgada 10 (dez) dias uteis antes da sua realizagao e 

pelos mesmos meios que, posteriormente, sera publicado o edital, sob pena do processo 

licitatorio ser anulado por arguigao de descumprimento de procedimento legal. 

2.7.2 Edital e carta convite 

Edital e o instrumento oficial escrito emitido pela administragao publica proponente da 
licitagao, que fixa todas as regras que serao obedecidas pelas partes durante todo o processo licitatorio. 
Os editais serao publicados com uma antecedencia minima de dias da data de sua realizagao, nos 
termos do art. 21, § 2° da Lei n° 8.666/93. 

Carta convite e o instrumento utilizado pela administragao para realizar licitagao na 

modalidade convite. Nao e necessaria a sua publicagao, apenas convida os interessados e ao 

mesmo tempo divulga a carta convite, expondo-a em copia em local apropriado. 

A carta convite e confeccionada da forma mais simples possivel, muito embora seja 

imprescindivel clareza na especificagao de seu objeto, nos criterios de julgamento e os 

recursos cabiveis, se for o caso. 

2.7.3 Recebimento da documentagao e propostas 

Recebimento da documentagao e proposta e o momento em que os licitantes entregam 

a comissao permanente de licitagao os envelopes contendo os documentos referente a 
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habilitagao e a proposta de pregos. Os envelopes sao individuals, fechados e de material opaco 

para que nao seja quebrado o sigilo dos documentos. 

Passado esse momento, nenhum outro documento podera ser mais recebido pela 

comissao em observancia ao principio da isonomia que sera dispensada aos licitantes. 

O envelope de habilitacao contem os documentos do licitante que comprovam a sua 

capacidade juridica, regularidade fiscal, capacidade tecnica e financeira. Enquanto que, o 

envelope de propostas contem documentos que representam a oferta oferecida pelo licitante 

para execucao do objeto da licitagao. 

Os envelopes sao entregues individualizados, de modo que nao se confundam na 

sequencia do procedimento licitatorio. Do lado de fora cada envelope contem dados que 

diferenciam um do outro, principalmente, com relagao ao seu conteiido. 

2.7.4 Habilitagao dos licitantes 

Passado o momento do recebimento dos envelopes e chegada a fase de habilitagao dos 

licitantes que consiste em analisar os documentos constantes do envelope de habilitagao, no 

que diz respeito a sua capacidade juridica, tecnica, economico financeira e a regularidade 

fiscal, nos termos exigidos no edital. 

Os licitantes que cumprirem todas as exigencias do edital relacionadas a pessoa 

juridica do licitante serao considerados pela comissao permanente de licitagao habilitados ou 

qualificados, prontos para seguir em frente no certame. 

As pessoas juridicas inabilitadas nao participaram mais das etapas seguintes e terao 

devolvidos os respectivos envelopes de propostas. No entanto, poderao interpor recursos, caso 

encontrem fundamento legal para tanto. 

2.7.5 Julgamento das propostas de pregos 

Julgamento das propostas e a fase da licitagao onde acontece a disputa entre as ofertas 

apresentadas pelos licitantes, classificagao e a escolha do vencedor. A este sera adjudicado o 
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bem, objeto licitado e, se administracao continuar considerando oportuna e conveniente 

realiza a sua aquisicao. 

Nesta fase da licitagao os criterios de julgamento serao bem objetivos e defmidos no 

edital, de modo que a escolha da proposta vencedora seja feita com a maior lisura possivel, 

nao deixando nenhuma duvida aos licitantes, quanto aos criterios de julgamentos utilizados. 

De acordo com Meirelles (2007), atualmente nao se desclassifica mais uma proposta 

por existir pequenos erros de calculos. Considera-se toleravel um percentual de ate 0,1 % 

(zero virgula um por cento) do valor estimado da licitagao, desde que consignado no edital, 

dando poderes a comissao de licitagao realizar o referido acerto, evitando desclassificagao de 

propostas por despreziveis erros de calculos. 

2.7.6 Adjudicagao e homologagao 

A lei que regula as licitagoes e os contratos administrativos no Brasil determina em 

seu art. 43, inciso VI que terminada a fase do julgamento das propostas, a comissao de 

licitagao encaminha o referido processo para a autoridade competente proceder a 

homologagao e adjudicagao. 

Adjudicagao antecede a homologagao e e o momento da licitagao em que a comissao 

permanente de licitagao atribui ao vencedor o objeto licitado. Enquanto que a homologagao e 

ato privativo da autoridade competente afirmando que o processo licitatorio aconteceu dentro 

da estrita observancia da Lei, portanto nao pode ser ato antecessor da adjudicagao 

A adjudicagao vincula diretamente o vencedor a administragao atraves do objeto 

licitado, lhe proporcionando direitos e obrigagoes, que deverao ser discutidas se houver 

descumprimento por alguma das partes. 

2.8 Anulagao e revogagao da licitagao 

A licitagao e um processo administrativo formal e como tal e passivel de anulagao e 

revogagao. 
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Anulagao e a invalidagao do processo licitatorio em face da existencia de ato ilegal 

durante o seu transcurso ate a assinatura do contrato. A competencia para anular a licitagao e 

da autoridade hierarquicamente superior que autorizou o ato, no entanto se a anulagao advem 

de motivos acontecidos no julgamento, a comissao que o proferiu, podera anula-lo atendendo 

pedido da parte prejudicada em exame de recurso. Seus efeitos e "ex tunc" ,ou seja, retroage a 

data que originou a ilegalidade. 

Revogagao de licitagao resulta da falta de oportunidade e conveniencia por parte da 

administragao em dar prosseguimento ao processo, isto e, adquirir o bem, objeto licitado. 

A revogagao nao cabe ao poder judiciario, pois pela sua peculiaridade e ato 

disericionario da administragao. Seus efeitos sao "ex nunc", ou seja, a partir da revogagao, 

visto que ate entao a licitagao era plenamente valida. 
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3 PREGAO: ASPECTOS HISTORICOS E JUMDICOS 

0 termo pregao que deu origem a uma nova modalidade de licitagao ja foi usado em 

tempos preterites. Na idade media, principalmente, nos paises Europeus vigorava o sistema 

"vela Pregao" que lembra o pregao dos tempos atuais. Os interessados em contratar com o 

poder publico ofertavam seus lances. Enquanto isso, uma vela ardia em chamas, quando esta 

se apagava, o melhor lance era selecionado e adjudicado ao seu autor. 

Assim foi no passado uma ideia que serviu de inspiragao no presente para a criagao do 

pregao presencial e eletronico com o objetivo de servir a administragao publica em geral na 

aquisigao de bens e servigos comuns. 

3.1 Origem e a evolugao historica do pregao 

O pregao tem sua origem etimologica, segundo De Placido e Silva (1987, p. 423) do 

latim "preconium", de "praeconar"/, que quer dizer apregoar, proclamar. Segundo o 

dicionario Aurelio (1986, p. 1.382) pregao significa: "Ato de apregoar, divulgagao, 

proclamagao publica, Ato pelo qual os porteiros dos auditorios, os corretores de bolsas ou os 

leiloeiros apregoam a coisa que vai ser vendida e os langos ja oferecidos". De acordo com o 

nosso codigo de processo civil pregao e o ato de se anunciar em voz alta, dando conhecimento 

as partes o initio da realizagao de audiencias, ou entao que certos bens estao sendo vendidos 

em hasta publica com ofertas de lances para serem arrematados pelas pessoas interessadas. 

Desde a criagao da Lei das licitagoes que rege os contratos referente a aquisigao de 

bens, servigos e construgao de obras publicas , que os gestores publicos sofrem com a 

morosidade do procedimento licitatorio. As modalidades entao criadas nao foram capazes de 

dar celeridade aos atos negociais da Administragao Publica, prejudicando sensivelmente as 

agoes e metas de governo. Comprava-se caro e ainda enfrentava o reves da morosidade do 

processo licitatorio, prazos e recursos, este ultimo com efeitos apenas procrastinatorios. 

No Brasil o pregao eletronico surgiu com a publicagao da Lei n° 9.472, de 16 de julho 

de 1997 que criou a ANATEL - Agenda National de Telecomunicagoes. Uma Lei 

considerada revolucionaria e ideal para o avango das telecomunicagoes no Brasil, trazendo em 

seu conteiido a instituigao pregao para ser utilizado na aquisigao de bens e servigos, exceto 



35 

obra e servigos de engenharia, no ambito da referida agenda. Logo em seguida, atraves da Lei 

n° 9.986, de 18 de julho de 2000, o uso do pregao foi estendido as demais agendas 

reguladoras do pais. 

A criagao com sucesso do pregao no ambito das Agendas reguladoras contribuiu e 

muito para que o seu uso fosse estendido aos demais orgaos publicos em diferentes esferas de 

Governo. 

Com o espirito de inovar a Administragao Publica brasileira, o governo editou a 

Medida Provisoria n° 2026/2000, que criou o pregao como sexta modalidade de licitagao, 

tornando obrigatorio o seu uso pela Uniao Federal. 

Logo em seguida foram emitidos os decretos: n° 3.555, de 08 de agosto de 2000 que 

regulamentou o uso do pregao presencial e o de n° 3.697, de 12 de dezembro de 2000 que 

regulamentou o pregao eletronico utilizando os recursos da tecnologia da informagao. 

A insergao da modalidade licitatoria do pregao so no ambito dos orgaos da 

Administragao Publica Federal causou muita polemica no meio dos juristas e das pessoas 

profissionais do direito em virtude da proibigao contida no § 8° do art. 22 da Lei n° 8.666, de 

21 de junho de 1993. O referido paragrafo veda cabalmente a criagao de nova modalidade de 

licitagao. 

Depois de varias discussoes espalhadas pelo Brasil e de dois anos de vigencia, o 

Congresso Nacional transformou a Medida Provisoria n° 2.026/2000 na Lei n° 10.520, em 17 

de fevereiro de 2002. Agora com uma mudanga, o pregao eletronico e a sexta modalidade de 

licitagao aplicavel a todos os orgaos publicos nas tres esferas de governo mais o Distrito 

Federal. 

Assim, a nova modalidade de licitagao foi implantada no ordenamento juridico 

brasileiro por meio de uma norma geral, conforme preconiza a nossa Constituigao Federal, 

nao restando mais nenhuma duvida com relagao a sua constitucionalidade. 

Por necessidade de regulamentagao da Lei n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002 foi 

editado pelo poder executivo federal "o Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005 que 

regulamentou defiriitivamente o pregao eletronico no ambito da Uniao. 

O decreto n° 5.504, de 05 de agosto de 2005, determina que o pregao na forma 

eletronica e um procedimento para ser seguidos por orgaos publicos ou privados. No caso de 

entes privados, sera tambem utilizado o pregao eletronico, quando estes entes contratarem 

utilizando recursos da Uniao, oriundos atraves de convenio. Na mesma situagao encontram-se 

os consorcios publicos, as organizagoes socials e as entidades sociais consideradas como 

organizagSes da sociedade civil de interesse publico que poderao utilizar sistemas proprios de 
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pregao ou de terceiros. Caso seja impossivel a sua realizagao, este fato devera ser justificado 

pela autoridade competente. 

3.2 Conceitos, finalidade e o objeto do pregao 

O pregao eletronico uma especie de modalidade de licitagao avangada em relagao das 

demais modalidades ditas tradicionais e bem recebida pela Administragao Publica em geral 

recebeu de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (2009, p, 587), o seguinte conceito: 

O pregao e a modalidade de licitagao passivel de utilizagao, por todos os entes 

federados (Uniao, estados, DF e municipios), para aquisigao de bens e servigos comuns, 

qualquer que seja o valor estimado da contratagao. A disputa entre os licitantes e feita por 

meio de propostas e lances em sessao publica. 

O professor Meireles (2007, p. 327) usando uma linguagem modesta, sem ostentagao, 

coneeituou o pregao eletronico, a novidade mais comentada ate entao no direito 

administrativo, como sendo: "pregao eletronico e aquele efetuado por meio da utilizagao de 

recursos de tecnologia da informagao, ou seja, por meio de comunicagao pela internet". 

A norma juridica que introduziu o pregao como modalidade de licitagao no direito 

administrativo brasileiro, a medida provisoria n° 2.026/2000, definiu o pregao no sentido 

geral nos seguintes termos: 

PregSo 6 a modalidade de licitagao para aquisigSo de bens e servigos comuns, 
promovida exclusivamente no ambito da Uniao, qualquer que seja o valor estimado 
da contratagao, em que a disputa pelo fornecimento e feita por meio de propostas e 
lances em sessao publica. 

Assim, definindo pregao pode-se dizer que e a modalidade de licitagao utilizada 

obrigatoriamente pelos entes da federagao para aquisigao de bens e servigos comuns, por 

meios de lances verbais ou pela internet em busca de uma proposta mais vantajosa, qualquer 

que seja o valor da contratagao, 

A utilizagao do pregao eletronico e defmida pela natureza do objeto a ser contratado, 

bens e servigos comuns e nao pela estimativa do valor do futuro contrato. Fato este que difere 

da maioria das demais modalidades de licitagao. 
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A nova modalidade de licitagao denominada pregao eletronico tem como criterio de 

julgamento para se obter a melhor proposta para a administragao o tipo menor prego. 

A finalidade do pregao e proporcionar a Administragao Publica quer na esfera Federal, 

Estadual, Municipal e no Distrito Federal uma proposta mais vantajosa, redugao da despesa 

com a maquina publica, pluralidade de licitantes, transparencia, qualidade dos produtos e 

servigos e menor espago de tempo possivel do inicio do processo ate o momento da assinatura 

do contrato. 

O objeto da licitagao na modalidade pregao e determinado pelas caracteristicas dos 

produtos ou servigos e nao pelo valor estimativo a ser contratado. O objeto, obrigatoriamente 

sao bens e servigos comuns, conforme especifica a Lei n° 10.520/2002 e o Dec. n° 

5.450/2005. 

3.3 O que sao bens e servigos comuns 

O pregao e a modalidade de licitagao em que seu objeto por imposigao legal sao bens e 

servigos comuns, a exemplo da felagao constante no anexo I I do Dec. n° 3.555, de 08 de 

agosto de 2000, alterado pelo dec. n° 3.693, de 20 de dezembro de 2000. 

O decreto n° 3.748/2001 deu mais enfase a lista de bens e servigos comuns contida no 

anexo I I do dec. 3.555/2000, quando aumentou a relagao antes publicada incluindo novos 

itens. Os bens e servigos comuns listados no anexo II servirao apenas de exemplos com o 

objetivo de orientar os gestores publicos no momento da contratagao. 

Assim tambem decidiu o Tribunal de Contas da Uniao sobre o tema no (Acordao 

615/2003) ao classificar o anexo I I do citado decreto acima mencionado como apenas um 

texto exemplificativo: 

Por outro lado, o mencionado decreto (3.555/2000) nSo caracteriza os servigos de 
locacSo de mSo-de-obra como servigos comuns, o que impossibilitaria a utilizagao 
da modalidade pregao. No entanto, a nosso ver, a lista de servigos constante do 
anexo I I do decreto 3.555/2000 nao 6 exaustiva, haja vista a impossibilidade de 
relacionar todos os bens e servigos comuns utilizados pela Administragao. 
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A Lei n° 10.520/2002, que instituiu o pregao eletronico define bens e servigos comuns 

da seguinte forma: "Consideram-se bens e servigos comuns, para os fins e efeitos deste artigo, 

aqueles cujos padrSes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo 

edital, por meio de espeeificagoes usuais no mercado". 

No entendimento de Meirelles (2007, p. 325) foi muito claro ao dizer que: "O que 

caracteriza os bens e servigos comuns e sua padronizagao, ou seja, a possibilidade de 

substituigao de uns por outros com o mesmo padrao de qualidade e eficiencia". Nestes termos 

fica afastada a possibilidade de servigos de engenharia figurar como objeto de pregao, como 

tambem qualquer outro tipo que venha a ser julgado por melhor tecnica ou entao tecnica e 

prego a exemplo da aquisigao de bens e servigos de informatiea se o criterio de julgamento 

obedecer ao que foi acima mencionado. 

Portanto, bens e servigos comuns sao aqueles colocados a disposigao da populagao, 

onde os padroes de desempenho e qualidade possam ser claramente definidos no objeto dos 

editais, utilizando sempre as espeeificagoes conhecidas no mercado. O importante e que o 

objeto do pregao a ser licitado, bens ou servigos, seja claramente especificado nao deixando 

duvida para quern vende, nem para quern compra. 

3.4 Viabilidade do pregao para servigos de engenharia 

A Medida Provisoria n° 2.026/2000 que instituiu o pregao no ordenamento juridico 

Brasileiro vedava o uso do pregao para obra e servigos de engenharia. O Decreto n° 

3.555/2000 que regulamentou a MP antes referida nao podia ser diferente em seu art. 5° 

proibiu taxativamente o uso da modalidade de pregao para obras e servigos de engenharia. 

A Lei n° 10.520/2002 delimita a area de utilizagao do pregao, uma vez que o seu 

objeto so pode ser bens e servigos comuns, o que afasta de imediato a utilizagao para 

contratagao de obras, restando a duvida com relagao aos servigos de engenharia. 

Nesse mesmo sentido foi editado o Dec. n° 5.450/2005 que regulamentou a Lei n° 

10.520/2002, onde foi feito mengao apenas a obras e servigos de engenharia. 

Para se amoldar as exigencias do referido decreto se faz necessarios que os servigos de 

engenharia sejam comuns, simples e obedega a uma padronizagao de modo que a sua 

execugao seja compreendida, apenas pela sua descrigao objetiva. Neste contexto encontram-se 
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tambem os servigos de engenharia que dependendo da situacao poderao ser considerados 
como servigos comuns. 

O emerito Prof. Scarpinella (2003, p. 83) entende que tudo depende do caso em 

concreto, da adequagao e do interesse publico, quando assim posicionou-se sobre o caso em 

comento: 

O cabimento da modalidade pregao para servigos de engenharia depende da aferigao, 

em concreto, da adequagao do procedimento desta modalidade licitatoria e do atendimento do 

especifico interesse publico que a Administragao pretende atingir com o certame. Assim e que 

se a estrutura procedimental do pregao for incompativel com a seguranga e certeza que a 

complexidade do servigo exige no caso concreto, entao nao sera o caso de licitagao por 

pregao. 

3.5 Principios norteadores do pregao 

As licitagoes publicas independente da modalidade que seja merece ser tratada com 

responsabilidade, nao so pelos agentes publicos, mas por todos que compoe a sociedade em 

geral. Os negocios do governo sao feitos pelos agentes publicos, mas sao pagos com recursos 

advindos de toda a sociedade, cobrados atraves de impostos, contribuigoes socials etc. 

O pregao como um antecedente de um contrato administrativo que envolve na maioria 

das vezes muitos recursos financeiros terao necessariamente que serem revestidos de todos os 

principios que norteiam a administragao publica em geral que sao: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, igualdade, probidade administrativa e 

motivagao. 

Os principios que rege todo o processo licitatorio, classificados como regras essentials 

para desenvolvimento de todo o processo sao: procedimento formal, publicidade, igualdade 

entre os licitantes, sigilo na apresentagao das propostas, vinculagao ao instrumento 

convocatorio, julgamento objetivo, probidade administrativa e adjudicagao compulsoria do 

objeto. 

Esses principios sao aplieados em toda a sua plenitude a modalidade de licitagao 

pregao, no entanto, nada sera discorrido sobre eles neste capitulo, porque assim j a foi feito no 

Capitulo I , quando foi tratado do tema licitagao. 
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O procedimento do pregao merece destaque em relacao as outras modalidades porque 

esta pautado na ampliagSo da disputa, na celeridade processual, na transparencia do processo 

e acima de tudo no alcance social do processo, 

3.6 Fases do pregao 

A Lei n° 10.520/2002, objetivamente os arts. 3° e 4° dividem o pregao em duas fases. 

A fase interna ou preparatoria e a fase externa ou licitatoria. 

3.6.1 Fase interna ou preparatoria 

A fase interna ou preparatoria e aquela em que a administragao publica por meio de 

seus atos prepara internamente o processo com o objetivo de contratar com terceiros algo que 

e importante para dar andamento as atividades administrativas. 

Nesta fase a autoridade competente define com clareza o objeto do pregao e justifica a 

necessidade da sua contratagao, como tambem, determina o que sera exigido para habilitagao 

e os criterios estabelecidos para aceitagao das propostas. Sera tambem vista as clausulas 

contratuais que diz respeito a vigencia do contrato, direitos e obrigagoes das partes, os casos 

de sangoes por inadimplemento e uma pesquisa de mercado composta por tres propostas que 

avaliam os bens ou servigos que serao contratados. 

Outro ponto importante nesta fase e a designagao do pregoeiro que ira coordenar os 

trabalhos, auxiliados de perto pela equipe de apoio formada, via de regra, por duas pessoas 

que compoe a forga de trabalho da instituigao. O pregoeiro e a figura central do processo. E 

ele quern recebe os lances, verifica a sua aceitabilidade, realiza a habilitagao dos vencedores, 

adjudica e, se for o caso, ainda decide os recursos porventura interpostos. Portanto, sua 

atividade nao e meramente burocratica, mas sim muito importante para o desfecho final do 

processo, uma vez que em suas maos estao os poderes decisorios que poderao ser usados ou 

nao durante todo o procedimento.. 

A comissao de apoio nao tem poder decisorio, apenas auxilia o pregoeiro naquilo que 

ele achar necessario. 
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E nesta fase que administragao publica confecciona o Termo de Referenda que 

contem a descricao precisa do bem ou do servigo a ser contratado, a quantidade pretendida e a 

estimativa do valor, com base no prego de mercado, o programa de trabalho, a fonte dos 

recursos e a classificagao da natureza da despesa. 

Confecgao do edital e pega mais importante da fase interna ou preparatoria do pregao, 

visto que ele funciona como um instrumento regulamentador de todo o procedimento 

licitatorio. E a fonte onde se buscara resolver os impasses entre as partes, orgao licitante e 

fornecedores. 

E no edital que se encontra as respostas para as perguntas referentes ao certame 

licitatorio, e a luz e o caminho, onde todos obrigatoriamente tem que seguir. No dizer de 

alguns doutrinadores e a lei que une as partes, no sentido de que a obediencia a autoridade faz 

parte da convivencia democratica. As partes podem ate nao concordar com alguns pontos do 

edital e discuti-lo posteriormente, mas atraves das vias e procedimentos legais cabiveis na 

instancia competente. 

3.6.1.1 Indicagao do pregoeiro e equipe de apoio 

O pregoeiro e uma fungao temporaria desempenhada por um servidor que tem como 

objetivo coordenar juntamente com a equipe de apoio as licitagoes na modalidade pregao. E 

designado atraves de portaria pela autoridade competente dentre os servidores do orgao ou 

entidade que demonstre capacidade para assumir a responsabilidade. 

A fungao de pregoeiro e exercida por um ano, podendo ser reconduzido quantas vezes 

for necessario pela autoridade competente. O bom censo recomenda apenas uma recondugao 

na mesma fungao com intervalos de pelos menos um ano. Vale ressaltar que o pregoeiro pode 

ser designado para conduzir os trabalhos de apenas uma licitagao. 

Nos termos do art. 11 do Dec. n° 5.450, de 31 de maio de 2005 e fungao do pregoeiro 

o seguinte: a) coordenar o processo licitatorio; b) receber, examinar e decidir as impugnagoes 

e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsavel pela sua elaboragao; c) conduzir a sessao 

publica na internet; d) verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos 

no instrumento convocatorio; e) dirigir a etapa de lances; f) verificar e julgar as condigoes de 

habilitagao; g) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a autoridade 

competente quando mantiver sua decisao; h) indicar o vencedor do certame; i) adjudicar o 
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objeto, quando nao houver recurso; j ) conduzir os trabalhos da equipe de apoio e 1) 

encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade superior e propor a homologagao. 

Os trabalhos de um processo licitatorio na modalidade pregao sao conduzidos por um 

pregoeiro e uma comissao de apoio, mas apenas o pregoeiro pode ser responsabilizado por 

algum ato ilicito cometido perante o Tribunal de Contas. A comissao de apoio nao responde 

por que nao tem poder decisorio, apenas auxilia no decorrer do processo. 

3.6.2 Fase externa ou licitatoria 

A fase externa ou licitatoria e composta por atos advindos da propria administragao, 

como tambem, atos provenientes de terceiros que no decorrer do processo sao denominados 

de fornecedores ou licitantes. A sociedade em geral pode interagir no processo, dando mais 

transparencia aos atos, nos casos em que a legislagao permite. 

Nesta fase os interessados serao avisados atraves do Diario Oficial da Uniao, por meio 

eletronico no site oficial de compras do governo federal, www.comprasnet. gov.br na internet 

e se for o caso pelos jornais de grande circulagao de alcance local, regional ou national. 

Nos avisos dos editais sera obrigatorio que contenha; definigao precisa e clara do 

objeto, local dia e horario em que podera ser obtido o edital na integra, como tambem o 

enderego eletronico onde sera realizada a sessao publica data e hora da sua realizagao. 

Com relagao a possibilidade de impugnagao do edital a Lei n° 10.520/2002 nada traz a 

respeito do tema. Nem por isso o processo administrativo deixara de receber o controle social, 

como bem preleciona JUSTEN FILHO (2001, p. 144), quando assim se expressou: 

Os principios atinentes a atividade administrativa do Estado e garantidores do 
devido processo administrativo asseguram aos particulares a faculdade de 
manifestar-se em face de licitagao instaurada. Na ausencia de solugSo especifica a 
prop6sito da questlo, aplicar-se-ia o regime do artigo 41, & & 1° e 2°, da Lei n° 
8.666/93. O prazo para a impugnagao deve ser contado tendo em vista a data da 
sessao publica do pregao, e nao a data fixada para a abertura dos envelopes da 
habilitagao. 

http://www.comprasnet
http://gov.br
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Acolhida a impugnagao ao edital de licitagao implicara na invalidacao de todos os atos 

ate entao praticados e na sua reedicao com nova publicagao de aviso se a licitagao a eriterio da 

administragao for refeita. 

Os meios de publicagao da modalidade de licitagao pregao, nos termo do Dec. 

3.555/2000, pregao presencial e do Dec. 5.450/2005, pregao eletronico sao utilizados em 

fungao da estimativa do seu valor: de valor ate 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) 

Diario Oficial da Uniao e meio eletronico na internet; acima de 650.000,00 (seiscentos e 

cinquenta mil reais) ate 1.300.000,00(um milhao e trezentos mil reais), Diario oficial da 

Uniao, na internet e jornal de grande cirgulagao local; valor superior a R$ 1.300.000,00 (um 

milhao e trezentos mil reais), Diario Oficial da Uniao, na internet e em jornal de grande 

circulagao regional ou nacional. 

O prazo estabelecido pela lei para realizagao da sessao publica e de 08 (oito) dias uteis 

a contar data da publicagao do aviso. Se for necessario realizar alguma modificagao no edital 

que refiita diretamente na elaboragao da proposta, este sera novamente divulgado nos moldes 

da primeira divulgagao, caso contrario nao necessita ser novamente divulgado. 

Como a divulgagao e de alcance nacional o pregao, principalmente o eletronico, atraira 

a participagao de inumeros fornecedores em diversos locais do pais, premiando de forma 

efetiva o principio da ampla divulgagao e da competitividade entre os licitantes. 

O avango da tecnologia da informagao e um terreno fertil para o sucesso e a expansao 

cada vez maior pregao, dado a facilidade e a rapidez da mensagem levando a comunicagao 

aos interessados. O acesso aos editais de pregao, atraves do comprasnet e imediato e pode ser 

feito em qualquer parte do Brasil e do exterior, uma vez que a publicidade e feita tambem via 

internet, (rede mundial de computadores). 

Na modalidade de licitagao pregao, o licitante devera demonstrar em campo proprio 

do sistema, que atende as exigencias de habilitagao, assim como, a sua proposta esta de 

acordo com os preceitos editalicios. 

As propostas apresentadas poderao ser retiradas ou substituldas ate momentos antes de 

se iniciar a sessao publica. Depois da data e horario previamente estabelecido para abertura da 

sessao a proposta initial nao mais podera ser modificada. 

Aberta a sessao publica pelo pregoeiro, analisadas e aceitas as propostas, os 

fornecedores que cadastraram propostas terao oportunidade de participar da licitagao 

oferecendo lances verbais ou virtuais na busca de ser o vencedor do objeto licitado. 
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3.7 Tipos de pregao 

A modalidade de licitagao denominada pregao foi criada pela Lei n° 10.520, de 17 de 

julho de 2002 com o objetivo de estabelecer normas de procedimento na aquisigao por parte 

da administragao publica de bens e servigos comuns. O pregao na qualidade de modalidade de 

licitagao instituido em nosso ordenamento juridico ficou dividido em pregao presencial e 

pregao eletronico. 

3.7.1 Pregao presencial e seus procedimentos 

O pregao foi instituido no Brasil atraves da MP n° 2.026/2000, sendo reeditadas 

dezoito vezes e por fim, transformada na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002. O primeiro 

tipo de pregao a ser regulamentado foi o pregao presencial, atraves do Dec. n° 3.555, de 08 de 

agosto de 2000. 

Pregao presencial e uma modalidade de licitagao, onde a presenga do representante 

legal dos licitantes com poderes para ofertar lances verbais e imprescindivel, caso queira 

participar ativamente do processo. 

A figura do representante legal do licitante no ato da licitagao do pregao presencial e 

importe porque e a pessoa com poderes para no decorrer do processo realizar os lances 

verbais. Sem a participagao deste representante, pratieamente, as chances do licitante veneer 

algum item ficam reduzidas a zero. 

No pregao presencial ate dois dias uteis da data da realizagao do certame, qualquer 

cidadao podera pedir esclarecimento, ou impugnar o edital do pregao, tendo o pregoeiro a 

obrigagao de decidir dentro de 24 horas. Se aceito o pedido contra o ato convocatorio, o 

pregao sera realizado em outra data. 

Depois de aberta a sessao publica no dia, hora e local designado, o pregoeiro, 

responsavel pelo processo realiza o credenciamentos dos representantes das licitantes 

presentes. O socio ou proprietario prova esta condigao atraves do contrato social ou o 

documento de requerimento empresarial em seu nome. Os demais representantes terao que 

comprovar esta situagao por meio de procuragao publica ou particular com flrma reconhecida. 
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De inicio serao entregues os envelopes separados, propostas de pregos e habilitagao. 

Depois o pregoeiro classificara a proposta de melhor prego e com base nesta as demais cujos 

valores estejam acima em relagao a de menor prego em ate 10% (dez por cento). Estas 

propostas, portanto, participarao do certame com direito de ofertarem lances verbais. 

Assim dispoe o Dec. 3.555/2000, em seu art. 4°, incs. VIII e IX que: 

V I I I - no curso da sessao, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com 
pregos at6 10% (dez por cento) superiores aquela poderao fazer novos lances verbais 
e sucessivos, ate" a proclamagao do vencedor; 

Para o processo ter seguimento e necessario existir pelo menos tres propostas nos ter

mos do inciso VIII do Dec. N° 3.555/2000, ou seja, aquelas que estabelegam uma diferenga de 

dez por cento entre a menor e a maior proposta. Nao havendo tres propostas nas condigoes an

tes definidas serao convocadas somente as tres melhores que participarao da oferta de lances 

verbais e sucessivos. Assim e como determina o inciso IX, do art. 4° do Dec. 3.555/2000 ao 

dispor: 

I X - nao havendo pelo menos 3 (trgs) ofertas nas condigoes definidas no inciso ante
rior, poderao os autores das melhores propostas, ate o maximo de 3 (tres), oferecer 
novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os pregos oferecidos. 

A titulo de exemplo, veja a seguinte situagao: em um pregao presencial foram 

apresentadas as seguintes propostas em valores globais: R$ 2.000,00 (dois mil reais), R$ 

2.200,00 (dois mil e duzentos reais), R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), R$ 2.350,00 

(dois mil, trezentos e cinquenta reais) e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). 

No exemplo dado observa-se que proposta com a diferenga de dez por cento da mais 

baixa so existe uma a de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) que somada a mais baixa R$ 

2.000,00 (dois mil reais) totaliza duas propostas. Mas a lei diz que nao havendo pelo menos 

tres propostas com valores dentro do limite de 10%, serao convocadas as melhores propostas 

ate completar o numero minimo de tres, que doravante continuarao no certame oferecendo 

lances verbais e sucessivos. Conforme o exemplo continua participando do certame oferecen

do lances verbais as propostas de: R$ 2.000,00 (dois mil reais), R$ 2.200,00 (dois mil e du

zentos reais) e R$ 2.300,00 (dois e trezentos reais). 
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0 autor da proposta mais alta antes selecionada inicia a sessao oferecendo lances, 

depois se segue a escala decrescente ate chegar ao que ofertou o menor lance e, assim 

sucessivamente. A proposta vencedora tem que guardar simetria com as espeeificagoes do 

objeto licitado e com o valor de mercado. 

Em seguida o pregoeiro e obrigado a decidir motivadamente sobre a aceitagao da 

proposta vencedora. 

Sempre que o prego do licitante vencedor estiver acima do referencial da 

administragao, termo de referenda, a Lei n° 10.520/2002 autoriza o pregoeiro negociar com o 

vencedor um novo valor que seja compativel com os pregos praticados no mercado. 

O licitante que convocado pelo pregoeiro desistir de apresentar lances verbais sera 

excluido da fase, no entanto, Ilea valendo o seu ultimo prego ofertado para efeito de 

classificagao de proposta. 

Esta fase tem seqiiencia ate que" nao exista mais ninguem interessado em ofertar 

lances. Os melhores lances levam a uma proposta vencedora que vinculam seus autores as 

obrigagoes contratuais contidas no edital. A desistencia do contrato sem motivo justificado 

enseja a aplicagao de sangoes. 

Terminada essa etapa e considerada aceitavel o prego da proposta, o segundo envelope 

de habilitagao sera aberto e analisado as suas condigoes de habilitatorias, juntamente com a 

consulta "on line" no SIACF. Confirmada a condigao de habilitada e estando a proposta 

vencedora nos termos que exige o edital, esta sera adjudicada ao licitante considerado 

vencedor. 

No final da sessao e chegado o momento da manifestagao da intengao de recurso. 

Assim acontecendo a intengao sera registrada em ata, podendo os interessados juntar contra-

razoes no prazo de tres dias uteis. 

O recurso que sera decidido pelo pregoeiro nao tera efeito suspensive Decidido o 

recurso e verificado a regularidade dos atos, a autoridade competente homologa a licitagao e 

ordena a contratagao do objeto. 

-.•I 

3.7.2 Pregao eletronico e seus procedimentos 

Segundo a lei instituidora do pregao, a realizagao da nova modalidade de licitagao sera 

definida pelas caracteristicas do seu objefo e nao em fungao do seu valor como e nas demais 
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modalidades, ou seja, bens e servigos comuns, que conforme o dizer do art. 1°, § 1° do Dec. 

5.450/2005, "sao aqueles cujo os padroes de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos pelo edital, por meio de espeeificagoes usuais no mercado". 

O pregao eletronico e uma modalidade de licitagao em que sua realizagao e feita por 

meio da utilizagao de recursos de tecnologia da informagao, atraves do site oficial de compras 

do governo federal, www.comprasnet.gov.br, com total seguranga, uma vez que o sistema e 

dotado de recursos de criptografia com autenticagao eletronica. 

Como o procedimento e totalmente eletronico traz mais comodidade para o pregoeiro, 

equipe de apoio e para os licitantes que de forma anonima participa do processo certo de 

receber o tratamento isonomico que e dado aos demais participantes. 

Para dar mais seguranga ao processo, comprar bem, a prego de mercado e com 

transparencia, a nova modalidade de licitagao passou a exigir a inclusao de mais dois 

documentos nos autos do processo: o termo de referenda e a planilha de custo. Nesta 

modalidade de licitagao estes dois documentos sao considerados imprescindiveis no processo. 

O termo de referenda e essencial no pregao porque traz em seu conteiido as 

espeeificagoes claras e precisa do bem ou do servigo que administragao quer contratar. Sem 

ele o poder publico corre grandes ricos de comprar ou contratar algo que nao interessa para 

administragao. Sua elaboragao e de competencia da propria administragao e se apresenta com 

toda sua importancia na fase preparatoria ou interna do pregao. 

A planilha de custo tem a sua importancia na sessao publica no momento em que o 

pregoeiro vai realizar a aceitagao da proposta vencedora no sentido de que possa comparar os 

pregos do licitante vencedor com os praticados no mercado. 

Com relagao ao principio da publicagao do processo as regras ja foram discutidas em 

capitulo anterior, no item 2.5 principios norteadores do pregao. 

O pregao e a modalidade de licitagao em que o unico criterio de julgamento e o tipo 

menor prego por item, mas isto nao proibe que o objeto da licitagao seja analisado sob o ponto 

de vista tecnico descrito nas espeeificagoes do termo de referenda, conforme diz o art. 4°, 

inciso X, da LEI N° 10.520/2002 (2002, p. 02): 

Para julgamento e classificacao das propostas, sera adotado o criterio de menor 
preco, observados os prazos maximos para o fornecimento, as especificacdes 
ticnicas e parametros minimos de desempenho e qualidade definidos no edital. 

http://www.comprasnet.gov.br
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A partir da publicagao do edital, os fornecedores interessados terao oito dias uteis 

para encaminharem via sistema a sua proposta de pregos, acompanhada de anexo se for o 

caso, observando como limite a hora marcada para a abertura da sessao publica. 

A participagao de cada licitante no pregao eletronico depende da utilizagao de sua senha 

privativa de acesso ao sistema. Em seguida o licitante tera que informar no sistema eletronico 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao, como tambem sua proposta esta de 

acordo com as exigencias do edital. Informagoes falsas prestada pelo licitante implicarao em 

sangoes previstas no Dec. n° 5.540/2005. 

Ate minutos antes do initio da realizagao do pregao o licitante podera retirar ou 

substituir a proposta que foi antecipadamente cadastrada. 

A sessao publica do pregao eletronico sera aberta pelo pregoeiro, utilizando sua senha 

de acesso no dia e horario determinado no edital. 

Iniciado o pregao, primeiramente, o pregoeiro analisara as propostas apresentadas, 

desclassificando aquelas em que as espeeificagoes do objeto, ou demais exigencias 

importantes nao estao conforme esta previsto no edital. 

A desclassificagao de proposta ou qualquer outra atitude do pregoeiro sera 

acompanhada em tempo real por todos os licitantes participantes da sessao, como tambem 

ficara registrada em ata a sua fundamentagao. 

Concluida a fase de analise e classificagao das propostas, o pregoeiro atraves do chat 

comunicara a todos os licitantes que ira comegar a etapa competitiva de lances, os quais serao 

apresentados exclusivamente por meio eletronico, que serao de imediato informado da sua 

validade e do valor que foi registrado no sistema. 

Apos a abertura da sessao os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, sendo que o 

sistema so aceita novos lances, se estes forem inferiores ao ultimo por ele registrado. Nao sao 

permitidos lances iguais, caso acontega o sistema registrant para aquele que foi oferecido em 

primeiro lugar. 

No decorrer da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, o valor 

do lance vencedor que continua no anonimato ate o final desta fase. 

O pregoeiro e quern aciona o sistema determinado o tempo em que o item se 

encontrara em aviso de fechamento iminente, findo o qual, este entrara em situagao de 

encerramento aleatorio que podera ser encerrado a recepgao de lances, automaticamente, a 

qualquer momento num periodo de 01 (um) a 30 (trinta) minutos. 

Terminada a etapa de lances do pregao eletronico, o pregoeiro podera entrar em 

contato com o licitante vencedor, atraves do sistema eletronico, no sentido de obter uma 
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proposta mais vantajosa patfa administragao, nao esquecendo o criterio de julgamento 

estabelecido, nem negociar condigoes alheias as previstas no edital. As negociagoes realizadas 

serao sempre acompanhadas pelos demais licitantes. 

Se durante a sessao publica ocorrer a desconexao do pregoeiro e o sistema ficar 

acessivel aos licitantes, estes poderao continuar dando seus lances. Caso a desconexao 

perdure por tempo superior a dez minutos, a sessao sera suspensa e o seu reinicio somente 

acontecera apos comunicagao pelo enderego eletronico utilizado na divulgagao. 

Concluida a fase destinada aos lances, o pregoeiro analisara a compatibilidade de 

pregos praticados no mercado em relagao a proposta vencedora. Estando todos os pregos em 

conformidade, passa-se para a verificagao das condigoes de habilitagao dos licitantes 

vencedores de acordo com as exigencias contidas no edital. 

A fase da habilitagao e o momento em que o pregoeiro analisa as condigoes do 

licitante vencedor em relagao a sua habilitagao juridica, a qualificagao tecnica, qualificagao 

economico-financeira, a regularidade fiscal com a fazenda nacional, o sistema de seguridade 

social e o fundo de garantia por tempo de servigo e o cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do art. 7 da Constituigao e no inciso XVIII do art. 78 da Lei n° 8.666/93 e quando for 

o caso a regularidade fiscal perante as fazendas estaduais e municipals. 

Com excegao das exigencias do inciso XXXIII do art. 7° da Constituigao Federal e do 

inciso XVIII do art. 78 da Lei n° 8.666/93 as demais situagoes de habilitagao podera ser 

comprovada a sua regularidade junto ao SICAF, mediante consulta "on line", conforme 

preceitua o art. 3° do Dec. n° 4.485/2002. 

O licitante vencedor so sera considerado habilitado no pregao se este estiver regular 

com a sua habilitagao juridica, a qualificagao tecnica, qualificagao econdmico-financeira, a 

regularidade fiscal com as fazendas nacional, estadual, municipal, o sistema de seguridade 

social e o fundo de garantia por tempo de servigo e o cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do art. 7 da Constituigao e no inciso XVIII do art. 78 da Lei n° 8.666/93. 

As condigoes de habilitagao deverao ser mantidas pelo licitante vencedor durante toda 

execugao do contrato ou a ata de registro de pregos por exigencia do edital. 

Caso a habilitagao do vencedor esteja vencida, este sera considerado inabilitado no 

certame pelo pregoeiro, que logo em seguida, convoca o licitante subsequente na ordem de 

classificagao para cumpridas as exigencias de habilitagao e realizados os acertos com o 

pregoeiro, assinar o contrato pu a ata de registro de pregos, podendo ainda ser punido nos 

termos do edital e outras cominagoes legais. 



50 

Os documentos de habilitagao que nao estejam contemplados no SICAF serao 

encaminhados via fax, no prazo estabelecido no edital, por determinagao do pregoeiro atraves 

de comunicagao via sistema. Com relagao aos documentos encaminhados via fax, estes 

deverao ser apresentados por copias autenticadas, ou em original, nos termos que preconiza o 

edital. 

O recurso e a fase do pregao que apresenta caracteristicas proprias, muito diferente das 

outras modalidades de licitagao. O recurso e a ultima fase do pregao e precisa a intervengao 

das partes para a sua consumagao. 

O recurso e o resultado da insatisfagao por parte do licitante de algum ato do pregoeiro 

durante o procedimento licitatorio do pregao na sessao. A decisao de recorrer por parte do 

licitante tem que ser imediata e motivadamente. Imediato significa dizer no momento em que 

o pregoeiro abre o prazo de intengao recurso no decorrer da sessao e no prazo definido no 

edital; motivadamente sao razoes concretas que move o interesse de recorrer. 

Interposto o recurso com o conseqiiente aceite do pregoeiro, o processo licitatorio fica 

suspenso ate que o referido recurso seja decidido pelo pregoeiro. Com a interposigao de 

recurso os atos consecutivos como adjudicagao, homologagao e assinatura do contrato ficam 

impossibilitados de acontecer, visto que o recurso recebido tem efeito suspensive 

Depois de recebido o recurso pelo" pregoeiro, este concede o prazo de tres dias para a 

juntada das razoes, depois mais tres dias para as contra-razoes e em seguida igual prazo para 

decisao. 

O pregoeiro goza da prerrogativa de nao receber o recurso por falta de motivagao de 

licitante, para isso tem que justificar e fundamentar a sua decisao, no sentido de que esta nao 

venha a ser anulada pelo poder judiciario. 

A competencia para decidir o recurso e da autoridade competente se o pregoeiro 

mantiver a sua decisao. No caso de existir no pregao recurso para a autoridade competente 

decidir, a esta tambem cabe adjudicar o objeto da licitagao e depois homologa-lo. Nao sendo 

recebido o recurso pelo pregoeiro, o pregao segue o seu curso normal como nada estivesse 

acontecido. 

Como foi dito, nao havendo recurso a adjudicagao e o ato oficial do pregoeiro que 

afirma publicamente, qual foi a empresa vencedora do objeto licitado. E, pois, ato anterior a 

homologagao. 

O ato de adjudicagao do objeto ao licitante vencedor gera algumas consequencias 

juridicas. Segundo o prof. Meirelles (2007, p. 310), sao as seguintes: 
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a) a aquisigao do direito de contratar com a administragao nos termo em que o 
adjudicatario venceu a licitagao; b) a vinculagao do adjudicatario a todos os 
encargos estabelecidos no edital e aos prometidos na proposta; c) a sujeigao do 
adjudicatario as penalidades previstas no edital e normas legais pertinentes se nao 
assinar o contrato no prazo e condig5es estabelecidas; d) o impedimenta de 
administragao contratar o objeto licitado com outrem; e) a liberagao dos licitantes 
vencidos do todos os encargos da licitagao e o direito de retirarem os documentos e 
levantarem as garantias oferecidas, salvo se obrigados a guardar a efetivagao do 
contrato por disposigao do edital ou norma legal. 

A Lei n° 8.666/93, que trata das demais modalidades de licitagoes, relaciona os 

procedimentos na seguinte ordem: a homologagao e depois a adjudicagao. Ambos os atos sao 

de competencia da autoridade maxima do orgao. 

A Lei n° 10.520/2002 e, consequentemente o Dec. n° 5.450/2005 deram um 

tratamento diferente, mudando a ordem dos acontecimentos dos atos administrativos, 

adjudicagao e homologagao. Como visto, primeiro vem a adjudicagao competencia do 

pregoeiro e depois a homologagao realizada pela autoridade competente. 

Homologagao e a ultima fase do pregao. E o momento em que a autoridade 

competente exercita o controle da legalidade referente a todo procedimento licitatorio. 

Verificada a existencia de alguma irregularidade no processo licitatorio, este e 

devolvido para a comissao ou pregoeiro para que, se possivel, retifique os atos vistos como 

irregulares, se ainda for possivel, para em seguida retornar a autoridade competente para 

homologagao 

Estando o objeto da licitagao adjudicado e homologada nao podera ser contratado com 

outro, sob pena de ser anulado pelo poder.judiciario. 

Realizados esses atos e concluido o processo licitatorio, nao significa dizer que a 

administragao tem obrigagao de contratar com o licitante vencedor. Este tem apenas uma 

expectativa de direito, ou seja, a proponente da licitagao so pode contratar se for com a 

empresa a quern o objeto lhe foi adjudicado e homologado. 

Se a licitante vencedora for convocada para assinar o contrato e nao comparecer e 

desclassificado do certame e o fato acontecido fica registrado nos autos do processo para 

posterior apuragao e punigao dos culpados. O licitante classificado na ordem subseqiiente 

sera chamado para, aceitando os termos da proposta anterior, assinar o contrato. 

Vale ressaltar que aberto o procedimento investigativo para apuragao do motivo que 

levou a empresa a nao assinatura'do contrato, sera garantido meios para que o processo seja 

realizado atendendo aos principios do contraditorio e da ampla defesa. 
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4 PREGAO ELETRONICO, A MODALIDADE DE LICITACAO QUE DEU CERTO. 

O pregao eletronico e a modalidade de licitagao criada pela MP 2026/2000, 

regulamentado pela primeira vez pelo Dec. n° 3.697, de 21 de dezembro de 2000. Logo apos a 

MP antes citada foi transformada na Lei n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002 e 

posteriormente, regulamentada pelo Dec. n° 5.450, de 31 de maio de 2005, que revogou o 

Dec. n° 3.697/2000 e introduziu o pregao eletronico nas tres esferas de governo e o Distrito 

Federal. 

A exigencia da lei aliada ao sucesso da modalidade fez com que o pregao eletronico 

evoluisse astronomicamente, conforme mostra o quadro de evolucao de processos de compra 

do governo federal do ano de 2002 a 2010 que segue: 

MINSTERIO DO PLANEJAMENTO 
Evolugao Anual do numero de compras de bens e servigos comuns, 

segundo as modalidades - 2002 a 2010 

Modalidades de 
compra 

Numeros de Processos de Compras Modalidades de 
compra 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Concorrencia 1.015 694 739 669 449 556 778 1.321 930 
oncorrencia Inter. 83 44 58 84 54 70! 50 44 105 
Convite 13.536 16.368 19.187 13.193 9.002 6.227 4.967 1.520 959 
Tomada de Pregos 3.135 2.443 2.949 2.262 1.428 1.494 1.648 1.639 1320 
Concurso 3 4 1 4 5 6 8 ' 16 16 
Pregao eletronico 420 1.303 2.677 13.384 27.682 r 35.676 ' 33.972 f 34342 33.720 
Pregao presencial r 4.290 5.671 9.187 6.792 2.717 1 2.223 1385 1.091 659 
Total do Periodo 22.482 f 26.527 34.798 136.388 41337 46.252 42.808 r 39.973 37.709 

Fonte: http://www.comprasnet.gov.br/ajuda/DADOS_GERAIS_DW__2010.pdf. 

Pelo quadro exposto, o pregao eletronico, a modalidade de licitagao que deu certo 

partiu de um modesto 420 processos em 2002 para o significativo numero de 33.720 em 2010, 

correspondendo a 89% dos processos e 66% do valor gasto, totalizando aproximadamente R$ 

26,2 bilhoes, incluindo somente aquisigao de bens e contratagao de servigos comuns. 

Conforme informagoes do ministerio do Planejamento, Orgamento e Gestao, de 

Janeiro a dezembro de 2010, o numero de processos em relagao ao valor das compras, 

envolvendo todas as modalidades de licitagao, apresentaram os seguintes numeros. 

http://www.comprasnet.gov.br/ajuda/DADOS_GERAIS_DW__2010.pdf
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MINSTERIO DO PLANEJAMENTO 
Evolu9ao Anual do numero de compras de bens e servi9os comuns, 

segundo as modalidades Janeiro a dezembro de 2010 

Modalidade Processo de Compra Valor de Compra 

Concorrencia 1.050 12.572.901.425,18 
Concorrencia Intcrnacional 105 922.714.829,84 
Concurso 16 2.659.630,72 
Convite 959 43.894.127,88 
Dispensa de Licitacao 209.781 8.067.250.337,25 
Inexigibilidade de Licitacao 16.677 7.731.978.598,76 
Pregao Eletronico 33.720 26.238.134.734,33 
Pregao Presencial 659 1.240.920.329^4 
Total 264.364 57.347.532.300,00 

Fonte: http://www.comprasnet.gov.br/aiuda/DADOS GERAISDW 2010.pdf. 

As informa96es do quadro acima representam quantidades de processos e seus 

respectivos valores em reais. A dispensa de licitac&o foi a campea com 209.781 (duzentos e 

nove mil, setecentos e oitenta e urn), enquanto o pregao eletronico ficou em segundo lugar 

com 33.720 (trinta e tres mil, setecentos e vinte processos) processos, em reais o campeao 

disparado e o pregao eletronico com mais de 26 bilhoes. 

Veja grafico representado em percentual o valor de compra por modalidade de 

licita9ao de Janeiro a dezembro de 2010. 

V a l o r d e C o m p r a 

0,9% 

Fonte: http://www.comprasnet.gov.br/aiuda/DADOS GERAIS DW 2010.pdf. 

http://www.comprasnet.gov.br/aiuda/DADOS
http://www.comprasnet.gov.br/aiuda/DADOS
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O grafico que representa percentual dos valores gastos por cada modalidade de 

licitacao tem o pregao eletronico com o maior percentual 46% (quarenta e seis por cento) 

seguido pela concorrencia com 22% (vinte e dois por cento). 

Veja grafico representando em percentual a quantidade de processos realizados de 

Janeiro a dezembro de 2010, referente a todas as modalidades de licitacao. 

P r o c e s s o s d e C o m p r a 

• C o n c o r r e n c i a 

I I C o n c o r r e n c i a I n t e r n a c i o n a l 

M C o n c u r s o 

• C o n v i t e 

n D i s p e n s a d e L i c i t a c a o 

• I n e x i g i b i l i d a d e d e L i c i t a c a o 

n P r e g a o E l e t r o n i c o 

M P r e g a o P r e s e n c i a l 

• T o m a d a d e P r e c o s 

Fonte: http://www.comprasnet.gov.br/aiuda/DADOS GERAIS DW 2010.pdf. 

No grafico acima o percentual que representa a maior quantidade de processos e a 

dispensa de licitacao com 79,4% (setenta e nove virgula quatro por cento), seguido pelo 

pregao eletronico com 13% (treze por cento). 

Fazendo uma analise comparativa somente no ano de 2010 pode-se observar o quanto 

evoluiu o pregao eletronico. 

MINSTERIO DO PLANEJAMENTO 
Numero mensal de processos de compras de bens e servicos comuns, 

segundo as modalidades - Janeiro a dezembro de 2010 

Mes de 
resultado 

Pregao 
Eletronico 

Pregao 
Presencial 

Outras 
Modalidades 

Total 
Compra 

Janeiro/2010 1.155 13 89 1.257 
Fevereiro/2010 1.025 27 92 1.144 

http://www.comprasnet.gov.br/aiuda/DADOS
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Marco/2010 1.868 55 175 2.098 
Abril/2010 1.831 32 142 2.005 
Maio/2010 2.442 55 164 2.661 
Junho/2010 2.589 46 232 2.867 
Julho/2010 2.726 63 227 3.016 
Agosto/2010 2.834 51 215 3.100 
Setembro/2010 2.791 74 222 3.087 
Outubro/2010 3.224 63 230 3.517 
Novembro/2010 4.014 65 426 4.505 
Dezembro/2010 7.221 115 1.116 8.452 
Total do 
Periodo 

33.720 659 3.330 37.709 

Fonte: http://www.comprasnet.gov.br/aiuda/DADOS GERAIS DW 2010.pdf. 

O grafico abaixo representa o numero de processos em termos percentuais, referente 

as compras de bens e servicos comuns, com enfase para as modalidades pregao eletronico e 

pregao presencial de Janeiro a dezembro de 2010. 

I • P r e g a o E l e t r o n i c o 

i " P r e g a o P r e s e n c i a l 

• O u t r a s M o d a l i d a d e s ' 

Fonte: http://www.comprasnet.gov.br/aiuda/DADOS GERAIS DW 2010.pdf. 

Em 2010 o numero de pregao eletronico realizado pela administracao publica federal 

em relacao as outras modalidades e astronomica 91%(noventa e urn por cento). 

P r o c e s s o s d e C o m p r a 
2% 

http://www.comprasnet.gov.br/aiuda/DADOS
http://www.comprasnet.gov.br/aiuda/DADOS
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Pelo quadro exposto, o pregao eletronico e a modalidade de licitacao que deu certo 

fechou a ano de 2010 com 33.720 (trinta e tres mil, trezentos e trinta) pregoes eletronicos 

contra 659 (seiscentos e cinquenta e nove) pregoes presenciais e 3.330 (tres mil, trezentos e 

trinta) processos divididos para as outras modalidades. 

4.1 O pregao eletronico como instrumento de transparencia administrativa 

O governo federal em momentos de rara lucidez criou o pregao eletronico um 

instrumento seguro e eficiente para ser usado em seus atos de negocios. O governo incluindo 

toda a sua estrutura organizacional e sem sombra de duvida a pessoa juridica que mais compra 

no pais, tornando-se, assim, uma porta aberta para a corrupcao desenfreada. Apesar de existir 

varias normas coibindo tal procedimento, estas foram ineficazes no combate aos desvios de 

verbas publicas. 

O pregao eletronico com suas normas e procedimentos proprios deram mais 

transparencia e eficiencia aos gostos do governo, afastando consideravelmente essa pratica 

perniciosa da corrupcao que macula a administracao publica e onera a sociedade. 

Os principios basilares quern norteiam a administracao publica em todas as esferas de 

governo, sao fortes aliados da sociedade no combate a corrupcao. Os principios no dizer dos 

estudiosos do direito valem mais do que a Lei, portanto, independentemente de qualquer 

situacao de fato ou de direito devem ser respeitos, superando como foi dito ate preceitos 

legais. 

A constituicao de 1988 consagrou a moralidade, a legalidade, a impessoalidade, a 

publicidade e a eficiencia como sendo os principios basicos que devem ser seguidos por 

qualquer dos poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e Municipios. 

A obediencia aos principios do Direito Administrativo por parte dos gestores publicos 

e a certeza de que os atos de gestao estao sendo realizados com transparencia. A coisa publica 

nao e nossa, a propria palavra ja diz tudo, deve estar ao alcance de todos. 

Os governos modernos e democraticos valorizam incessantemente as acoes que 

protagonizam a transparencia, no sentido de valorizar o cidadao na busca racional do 

exercicio do controle social. Nao adianta dizer que e honesto e preciso provar atraves da 

transparencia e da publicidade de todos os seus atos de gestao publica que e honesto. 
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A publicidade e a transparencia dos atos publicos sao principios imprescindiveis para 

o bom desempenho da administracao publica. O site oficial de compras do governo federal 

(comprasnet.gov.br), no link, acesso livre, permite a qualquer cidadao tomar conhecimento 

das licitacoes na modalidade pregao eletronico, como os agendados; em andamento; 

realizados, pendentes de recurso/adjudicacao/homologa9ao; revogados, anulados ou 

abandonados; consulta ata/anexos; internacionais com recursos do BID ou BIRD, conforme 
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Fonte:http://www.comprasnet.gov.br/ (22.03.2011) 

M m i u r n o do I'Uin'jam.THo 

C o n t r a l a ^ A * * a m 
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"I'1.1 I.UI'I 

Os pregoes eletronicos realizados pelo governo federal, estao a disposi9ao da 

sociedade, que podera realizar as seguintes consultas: atas de pregoes/anexos; atas de registro 

de pre90s; extrato de contratos; resultados de licita9oes; CRC (certificado de registro 

cadastral); linhas de fornecimento; aviso de licita9oes; certidao negativa e inten9ao de registro 

de pre90s, de acordo com quadro demonstrative a seguir: 

http://comprasnet.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br/
http://Orl.nl.tO
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Fonte: http://www.comprasnet.gov.br/ (22.03.2011) 

Os instrumentos de fiscaliza9ao existem e estao a disposi9ao da sociedade para que as 

a9oes de governo sejam acompanhadas de perto pelo cidadao. 

Isso facilita bastante para que a sociedade exer9a tambem o seu papel de fiscalizar os 

atos de gestao, acompanhando como estao sendo gastos o dinheiro publico. O Estado tem a 

obriga9So de ser transparente nas suas a9oes e o cidadao o dever civico de ser vigilante 

quando estiver em jogo negocios envolvendo verbas publicas. 

Todos esses instrumentos de fiscaliza9ao postos na mao da sociedade e uma prova 

inequivoca da afirma9ao do Brasil como um Estado Democratico de direito. 

4.2 A amplia9ao da disputa com o uso do pregao eletronico 

O art. 17, do Dec. 5.450/2005 determina que o pregao eletronico alem de ser publicado 

no Diario Oficial da Uniao e publicado tambem no portal de compras do governo federal via 

internet. Todas as publica9oes tem alcance nacional, dando oportunidade aos fornecedores 

mais distantes participarem das Hcitac5es, como se vizinhos fossem, sendo todos tratados com 

absoluta igualdade. 

No pregao eletronico se tem ate uma ideia de quantos fornecedores estao participando 

com lances, mais o importante para a lisura do pleito e que nao se sabe quern esta 

participando. Essa quantidade significativa de participantes, aliada ao anonimato de 

http://www.comprasnet.gov.br/
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fornecedores fez do pregao eletronico o sucesso que esta sendo hoje na administracao publica 

federal. 

Para o sucesso do pregao eletronico foi imprescindivel o uso da tecnologia da 

informacao, onde atraves dela as distancias foram encurtadas e os problemas todos resolvidos 

em questao de segundos. Os tecnicos do governo com inteligencia na implantaram o sistema 

chamado SIASG (sistema integrado de administracao de servicos gerais) que juntamente com 

o comprasnet (portal de compras do governo federal) deram vida e sucesso ao pregao 

eletronico. 

As ofertas sucessivas de lances aliada a publicidade que e dada ao processo utilizando 

sempre os meios de comunicacao de massa como a internet e os jornais de grande circulacao 

local, regional e nacional, possibilitando unir o Brasil de norte a sul em torno de urn pregao 

eletronico. Isso e fantastico para a modalidade que estar surgindo e para administracao 

publica, uma vez que aumenta o numero de licitantes e, consequentemente, as ofertas de 

lances, proporcionando um resultado final ainda mais vantajoso para a Uniao. 

4.3 O pregao eletronico e a economia de gastos com a manutencao da maquina publica federal 

O governo federal gasta muito com manutencao da maquina publica. A estrutura do 

poder publico e gigantesca e ainda tem um agravante, o pais tem dimensoes continental. Com 

todas essas adversidades o Estado tem que estar presente em todos os lugares que faz parte do 

territorio nacional. Os entes publicos que ficam mais proximos do poder central sao 

indubitavelmente mais aquinhoados, ou seja, recebem mais verbas que sao transformadas em 

prestacao de servicos para a populacao. 

A implantacao do pregao primeiro presencial e depois eletronico foi importantissimo 

para o governo federal, porque se tornou mais um instrumento de controle de gastos publicos, 

sobrando mais recursos para serem investidos em outras acoes de governo. A introducao da 

nova modalidade de licitacao na administracao publica foi um marco importante que dividiu 

os tempos em antes e depois do pregao. 

O site do Ministerio do Planejamento, Orcamento e Gestao, faz alusao ao pregao 

eletronico como sendo a modalidade de licitacao mais celere e que mais tem gerado economia 

para os cofres publicos, quando se reporta da seguinte forma: 
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O uso massivo do pregao eletronico na contratacao de bens e servicos no Governo 
Federal e uma grande evolucao nas contratacSes piiblicas. Realizado no portal 
Comprasnet, 6 a forma mais economica de contratacao porque funciona como um 
leiiao reverso - vence quern oferecer o melhor preco. A sua utilizacSo no Governo 
Federal obt̂ m uma economia media entre 15% e 20%. TambSm e" a modalidade 
mais rapida. S3o cerca de 17 dias para realizar uma aquisicao por meio do pregao 
eletronico, enquanto uma concorrencia leva at6 120 dias para efetivar-se. 
O pregao eletronico € o mais seguro porque os fornecedores participantes nao sao 
revelados ate" o encerramento da sess3o publica realizada pela Internet. Tambem 
democratiza o acesso das empresas, especialmente as de pequeno porte, as 
aquisicSes governamentais. Em 2007 foram contratados R$ 16,5 bilhOes por pregao 
eletronico, valor que representa quase 70% dos bens e servicos comuns licitados. 
Nesse ano, a sua utilizacao gerou uma economia de R$ 3,2 bilhSes para os cofres 
publicos. 

Informacao publicada no site, contas abertas, de responsabilidade dos jornalistas 

Leandro Kleber e Amanda Costa de 17 de abril de 2010, mostra de maneira clara, quanto o 

Governo federal economizou com aquisi9ao de bens e contrata9ao de servi90S utilizando o 

pregao eletronico entre os anos de 2005 e 2009. Veja entao a informa9ao: 

O governo federal economizou R$ 17,2 bilhSes em compras publicas ao usar a 
modalidade de licitacao pregao eletronico entre 2005 e 2009. A informacao esta 
divulgada no caderno "Destaques", edic3o marco-abril, publicado no site da 
Secretaria de Comunicac3o da Presidencia da Republica. 

A economia acima citada e calculada com base na diferen9a entre o pre90 de 

referenda contido no processo e o valor adjudicado e contratado pela administra9ao publica. 

O pre90 usado como referenda e obtido atraves de consulta de pre9o no mercado. 

O site contas abertas divulgou em 2009 informa96es sobre licita9oes do realizadas 

pelo governo federal utilizando a modalidade pregao eletronico. Veja a informa9ao: 

Em 2009, o governo federal comprou, por meio de licitacSes, um total de R$ 49,7 
bilhSes. Dessa quantia, R$ 20,4 bilh5es foram realizados via pregao eletronico, 
modalidade atualmente mais utilizada. De acordo com o Ministerio do 
Planejamento, o valor contratado por meio do pregao eletronico passou de 4%, em 
2003, para 55%, em 2009. Em numero de processos de compras, o crescimento 
saltou de 5% para 86% no mesmo periodo. 
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O Programa Nacional de Apoio a Modernizacao da Gestao e do Planejamento dos 

Estados Brasileiros e do Distrito Federal - PNAGE, com sede no Para realizou nos ultimos 

tres anos varios pregoes eletronicos, oportunizando uma economia de R$ 485.353,63 

(quatrocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e tres reais e sessenta e tres 

centavos), cerca de 26,09% (por cento) em percentual para o Estado Brasileiro. 

Veja o quadro de pregoes eletronicos realizados e contratados pelo PNAGE do Para de 

2007 ate 2010 

N° PREGAO OBJETO VAL. 
ESTIMADO 

VAL. 
CONTRATA 

DO 
%ECON. 

01 1/2007 Mat. Informatica 16.934,40 11.649,99 31,20 
02 1/2008 Forn. Pass. Aereas 110.552,07 103.750,00 6,15 
03 2/2008 Mat. Informatica 66.186,00 30.778,90 53,49 
04 4/2008 Mat. Informatica 62.427,17 56.334,00 9,76 
05 5/2008 Mat. Informatica 130.743,03 96.890,28 25,89 
06 1/2009 Mat. Informatica 338.063,32 294.127,38 12,99 
07 1/2010 Mat. Informatica 679.205,72 545.004,60 19,76 
08 2/2010 Diversos e Informatica 6.029,17 5.274,00 12,52 
09 3/2010 Mat. Informatica Revogado Revogado Revogado 
10 4/2010 Licencas e mat. Informatica 121.172,25 88.581,00 26,94 
11 5/2010 Moveis e Condicionadores de Ar. 328.848,25 142.477,50 43,32 

Total de desembolso ate dezembro de 2010, Pregoes Eletronicos 

VAL. EST. VAL. 
CONTRATADO ECON. % 

1.860.161,38 1.3784.807,65 485.353,63 26,09 

Fonte: http://wvvw.pnage.pa.gov.br/?q=content/demonstrativo-geral-dos-preg%C3%B5es-

eletr%C3%B4nicos 

Embora represente apenas um orgao isolado da administracao publica federal, mas 

nao deixa de ser um indicativo que representa o sucesso do pregao eletronico. 

Outro orgao da administracao publica federal DATAPREV responsavel pelo 

processamento de dados da previdencia social, informa em seu site oficial, a reducao de 

custos com a manutencao de suas atividades administrativas com a utilizacao do pregao 

eletronico como instrumento de compra. 

http://wvvw.pnage.pa.gov.br/?q=content/demonstrativo-geral-dos-preg%C3%B5es-
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Gracas a economia gerada por meio dos pregSes, a Dataprev conseguiu, em 2009, 
reduzir em quase 50% os valores previstos para gastos com licitacdes. O valor total 
estimado para contratacao de servicos por meio de processos licitatdrios era de mais 
de R$ 317 milhSes, mas, com a reducao obtida pelos pregSes, o valor final das 
contratacdes foi de, aproximadamente, RS157 milhfies, ou seja, houve uma reducao 
de 49,71% no valor inicialmente previsto. 

Em virtude da praticidade de realizacao do processo, os pregoes eletronicos realizados 

pela DATAPREV aumentaram consideravelmente de 2008 para 2009, de acordo com 

informacao de seu site oficial, nos seguintes termos: 

Alem da economia, 2009 tambem registrou um aumento no numero de pregSes 
realizados pela empresa. Foram 105 licitacdes realizadas no ano passado, contra 88 
feitas em 2008, ano no qual houve economia de aproximadamente 36% com 
pregSes. 

Em 2009 foram 105(cento e cinco) pregoes contra 88 (oitenta e oito) em 2008. O 

numero de pregoes aumentou de um ano para o outro, com certeza foi em razao da economia 

de gastos causado pelo uso do proprio pregao. 

Portanto, o pregao eletronico foi o remedio na dose certa que o governo federal 

utilizou para diminuir gastos com a manutencao da maquina publica. Sao aproximadamente 

dez anos de vida do pregao e cada vez mais a nova modalidade ganha credibilidade no setor 

publico e aceitacao na sociedade. A sistematica do pregao induz, transparencia do processo e 

facilita a fiscalizacao dos org&os responsaveis pelo controle social. 

4.4. Particularidades do pregao 

Um fato que caracteriza bem a modalidade de licitacao pregao e a inversao de fases: 

primeiro acontece a escolha da melhor proposta, atraves de lances verbais ou virtuais, depois 

vem a analise das condicoes de habilitacao, apenas para os licitantes das propostas 

vencedoras. Quern nao teve poder de competitividade, ja ficou pelo caminho, deixando de 

existir no processo Esta inversao de fase deu mais eficiencia e celeridade ao processo 

licitatorio. 
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O pregao e uma modalidade de licitacao mais flexivel que da oportunidade de 

negocia9ao entre pregoeiro e os licitantes vencedores, no sentido de que o processo licitatorio 

chegue ao seu final com uma proposta mais vantajosa para a administra9ao. 

Outro fato que particulariza o pregao e que a realiza9ao desta modalidade de licita9ao 

independe do valor de seu objeto e sim de suas caracteristicas. A utiliza9ao do pregao so e 

possivel para aquisi9ao de bens e servi90s comuns, conforme preconiza as normas que o 

regulamenta. 

Outro ponto marcante da modalidade de licita9ao pregao em rela9ao as demais 

modalidades de licita9ao regulamentada pela Lei n° 8.666/93 e que o mesmo so admite o tipo 

de licita9ao denominada menor pre90, lances verbais ou virtuais e, ainda a possibilidade de 

negocia9ao entre pregoeiro licitante vencedor. 

Outra inova9ao importante na Lei n° 10.520/2002 que introduziu o pregao em nosso 

ordenamento juridico, diz respeito a sistematica de impetra9ao de recurso no final do 

procedimento licitatorio. O recurso interposto por parte do licitante insatisfeito tem que ser 

impetrado imediatamente e motivadamente para que seja de pronto recebido pelo pregoeiro. 

Se o pregoeiro perceber que o recurso e apenas procrastinatorio, este podera nem ser 

recebido pela autoridade maxima da sessao. 

A inten9ao do recurso tem que ser demonstrado dentro do prazo estabelecido no edital, 

de forma clara e fundamentado. Qualquer motivo nao justifica o recurso nem obriga o 

pregoeiro aceita-lo. 

Por isso que a fun9ao de pregoeiro deve ser exercida por servidor que tenha certo 

conhecimento da legisla9ao, demonstre ser uma pessoa experiente, com senso de justi9a e, 

acima de tudo equilibrado no momento de decidir. 

As demais modalidades de licita9ao de que trata a Lei n° 8.666/93, no que tange ao 

direito de recurso sao bem diferentes. Para cada fase, habilita9ao e proposta de pre90s e 

garantida aos licitantes pela lei que rege as licita9oes e os contratos publicos o direito de 

interpor recurso, contribuindo de forma concreta para a morosidade do processo nas 

modalidades ditas tradicionais. 

A forma de disputa do objeto do pregao e mais uma singularidade deste em rela9ao as 

outras modalidades tradicionais. A ordem para encerramento dos lances e dada pelo 

pregoeiro, muito embora o encerramento nao aconte9a abruptamente. Primeiro e estabelecido 

um tempo pelo pregoeiro para que o item entre em aviso de iminencia e, logo em seguida 

passe para o estagio de fechamento aleatorio que podera acontecer de 01 a 30 minutos. 
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Diferentemente das demais modalidades de licitacao o pregao, principalmente, o 

eletronico e realizado exclusivamente, utilizando o recurso da tecnologia da informacao, 

tornando o processo mais eficiente no que compra e rapido na sua tramitacao, nao esquecendo 

tambem da comodidade que proporciona para quern opera e para quern participa da licitacao. 
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CONCLUSAO 

Pelo que foi estudado durante todo o transcorrer desse trabalho monografico, o qual 

teve a preocupacao de socializar o conhecimento de toda a legislacao aplicavel ao pregao, 

estabelecendo de forma clara seus objetivos e suas vantagens na esfera federal, de modo a 

proporcionar conclusoes alvissareiras dos resultados alcan9ados com relacao a obtencao de 

uma reducao de tempo na realizacao do processo e uma economia dos gastos na manutencao 

da maquina no tocante ao atendimento com eficiencia dos servicos publicos. 

No decorrer da pesquisa ficou bem m'tido para todos que a Lei n° 8.666/93, que rege as 

licitacoes e os contratos no ambito da Administracao Publica, apesar de ter sofrido varias 

alteracoes com o objetivo de modernizar todo o processo licitatorio, ainda carece de 

profundas transformacoes no sentido de dar mais transparencia aos atos de gestao, eficiencia 

aos contratos e economia de gastos no setor publico. 

A iniciativa do executivo de aprovar uma nova legislacao relacionada com a criacao 

do pregao, preferencialmente, na forma eletronica, teve como objetivo servir de instrumento 

eficaz e eficiente na relacao comercial governo fornecedor foi acima de tudo providente. 

Com a implantacao da nova modalidade de licitacao denominada de pregao, trazendo 

ampla divulgacao dos processos licitatorios, os caminhos foram abertos, aumentado o campo 

de atuacao dos fornecedores, incrementando a atividade comercial com igualdade entre os 

licitantes, competitividade, transparencia e reducao de custos para a Administracao Publica. 

A ampla publicidade deu ao processo licitatorio denominado pregao mais 

competitividade entre os fornecedores que embriagados pelo anonimato e a vontade que cada 

um tem de veneer, faz da fase de disputa um festival de lances com os precos caindo cada vez 

mais, possibilitando ao governo comprar muitas vezes por um preco abaixo do mercado. 

Ficou bem caracterizado durante todo o estudo que a fase de lances sucessivos e 

decisiva para o sucesso da nova modalidade de licitacao denominada pregao eletronico. Nao 

esquecendo tambem da possibilidade de negociacao que existe entre o pregoeiro e os 

licitantes, que objetiva baixar os precos ainda mais em favor da administracao. 

A nova modalidade de licitacao esta sendo um sucesso porque o processo e menos 

burocratico e o tempo de sua duracao e bem mais restrito em relacao as outras modalidades de 

licitacao ditas tradicionais regulamentada pela Lei n° 8.666/93. 
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O exemplo disso esta na autonomia dada ao pregoeiro que durante a conducao do 

processo, pode indeferir de forma iminente os recursos interpostos com caracteristicas apenas 

protelatoria e o processo seguir o seu curso normal 

Ficou tambem constado no presente estudo que o uso da tecnologia da informacao foi 

essencial para desburocratizar e dar celeridade ao processo, notadamente o pregao eletronico, 

o qual tem procedimentos exclusivamente virtuais atraves da internet, oferecendo 

comodidade, calma e tranquilidade as partes envolvidas, pregoeiro equipe de apoio e 

fornecedores. 

Outra mudanca que contribuiu para propiciar celeridade ao processo da mais recente 

modalidade de licitacao criada foi a inversao de fases durante o procedimento licitatorio. Isso 

abreviou consideravelmente o tempo de duracao do processo. 

Pelo presente trabalho de pesquisa o pregao eletronico e a nova modalidade de 

licitacao que deu certo para a Administracao Publica Federal. A afirmacao se completa pelos 

numeros divulgados pelo proprio governo federal, quando relata uma economia produzida de 

R$ de 17.200.000,00 (dezessete bilhoes e duzentos mil reais) com compras utilizando pregao 

eletronico entre os anos de 2005 e 2009. 

Portanto, so em 2009 o governo licitou 49.700.000,00 (quarenta e nove bilhoes e 

setecentos mil reais), sendo que 20.400.000,00 (vinte bilhoes e quatrocentos mil reais) foram 

compras realizadas utilizando o pregao eletronico. 

O sucesso do pregao eletronico no ambito do governo federal foi comprovado atraves 

de numeros divulgados pelo Ministerio do Planejamento ao anunciar o aumento do valor 

contratado atraves de pregao eletronico de 4% em 2003 para 55% em 2009. Analisando os 

numeros em termos de processos de compras por meio de pregao eletronico, o aumento foi 

extremamente signiflcativo, saindo dos 5% em 2003 para 86% em 2009. 

Portanto, conclui-se que o pregao eletronico atualmente e o mais usual no governo 

federal proporcionando uma economia de 30% (trinta por cento), aproximadamente, para os 

cofres publicos, levando-se em consideracao o valor estimado, com o valor contratado. 

Por fim, afirma-se o entendimento que a modalidade de licitacao denominada pregao 

eletronico e o melhor caminho para a atainistracao publica federal seguir, utilizando como 

um instrumento eficaz e eficiente na realizacao de suas compras de bens e servicos comuns. 
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