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RESUMO 

A Licitacao como meio de selecao para efetivacao das contrataeoes publicas submeter-se-a as 
tecnicas previamente determinadas pela Constituicao Federal e legislacoes 
infraconstitucionais, tendo como principal fim a contratacao de materials e servicos por 
precos mais vantajosos para o Poder Publico. A Lei de Licitacoes elenca cinco modalidades 
licitatorias: Concorrencia, Tomada de Precos, Convite, Leilao e Concurso. Diante da 
necessidade de maior celeridade, aumento da competitividade e transparencia das compras 
governamentais, surgiu a modalidade licitatoria Pregao, inicialmente realizado na forma 
presencial, e diante da globalizacao do eomercio e surgimento da tecnologia da informacao, 
constatou-se um grande numero de compras por meio eletronico. Ante esta nova realidade o 
governo federal implementou o Pregao na forma eletronica. O Pregao exibe varias 
particularidades, desde seu criterio de julgamento, que sera sempre o menor preeo, e o uso 
parcial da oralidade, pois na sessao publica do Pregao os participantes poderao oferecer outras 
propostas verbalmente. O que nao ocorre nas formas normais de licitacao onde a vontade dos 
concorrentes e expressa de forma escrita, atraves das propostas. A inversao da fase de 
habilitaeao, onde se ganha tempo analisando-se primeiro a melhor proposta para em seguida 
proceder a analise dos documentos do fornecedor vencedor, tentando com isso da maior 
celeridade e eficiencia ao certame. Ha reducao do tempo de divulgacao se comparado com a 
concorrencia, tomada de precos e inexistencia de restrieao quanto ao valor do tuturo contrato. 
O Pregao apresenta um carater de maior eficiencia e agilidade nas negocia^oes de bens e 
servicos, atraves de um procedimento menos burocratico, mostrando transparencia desde a 
feitura do edital ate a homologacao da proposta do licitante vencedor. Bern como um aumento 
significativo da competigao e afericao de melhores precos para as contratacdes publicas e 
economia para os cofres publicos. A principal referenda disto e que a legislagao atual 
determina o uso do Pregao na aquisifao de bens e servicos pelos orgaos publicos e privados 
quando forem realizados com recursos de convenios e transferencias afins. Mediante o 
metodo cientifico procuramos produzir uma pesquisa bibliografica na legislacao 
constitucional, infraconstitucional, na doutrina e nos sites do Govemo Federal, sobre as 
vantagens e resultados do Pregao na esfera federal. Essa pesquisa mostra uma visao geral das 
principals mudancas trazidas pelo Pregao para o mundo das licitacoes, como a reducao de 
custos, transparencia, celeridade, eficiencia, aumento da competitividade, enfim melhores 
oportunidades de contratacoes mais vantajosas. 

Palavras-chave: Licitacao. Pregao. Preco. Celeridade. 



ABSTRACT 

The Bidding as middle of selection for effective of the public recruitings should submit the 
techniques previously determined by the Federal Constitution and legislations below 
constitutional, tends as main end to the recruiting of materials and services for more 
advantageous prices for the Public Power The Law of Biddings list five modalities of 
bidding: Competition, Taking of Prices, Invitation, Auction and Competition. Before the 
need of larger velocity, increase of the competitiveness and transparency of the government 
purchases, the modality of bidding proclamation public appeared, initially accomplished in 
the form presence, and before the globalization of the trade and appearance of the technology 
of the information, a great number of purchases was verified for a little electronic. In the face 
of this new reality the federal government implemented the proclamation public in the 
electronic form. The proclamation public exhibits several particularities, from its judgement 
approach, that will always be the smallest price, and the partial use the oral, because in the 
public session of the proclamation public the participants can offer other proposals verbal. 
What doesn't happen in the normal forms of bidding where comfortable of the competitors it 
is expressed of form writing, through the proposals. The investment of the habilitation phase, 
where time is won being analyzed first the best proposal for soon after to proceed to the 
analysis of the documents of the winner vendor, trying with that gives larger velocity and 
efficiency to the competition. Has reduction of the time of popularization i f compared with 
the competition, taking of prices, restriction no existence with relationship to the value of the 
future contract. The proclamation public presents a character of larger efficiency and agility 
in the negotiations of goods and services, through a less bureaucratic procedure, showing 
transparency from the making of the proclamation to the approval of the proposal of the 
winner bidder. As well as a significant increase of the competition and measurement of better 
prices for the public recruitings and economy for the public coffers. The main reference of 
that is that the current legislation determines the use of the proclamation public in the 
acquisition of goods and services for the public and private organs when they be 
accomplished with resources of agreements and kindred transfers. By means of the scientific 
method we tried to produce a bibliographical research in the constitutional legislation, below 
constitutional, in the doctrine and in the Federal Government's sites, on the advantages and 
results of the proclamation public in the federal sphere. That research exhibition a general 
vision of the main changes brought by the proclamation public for the world of the biddings, 
as the reduction of costs, transparency, velocity, efficiency, increase of the competition, 
finally better opportunities of more advantageous recruitings. 

Word-key: Bidding. Proclamation public. Price. Velocity. 
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MTRODUCAO 

Neste trabalho abordar-se-a o universo das licitacoes publicas e foealizar-se-a no 

estudo da modalidade licitatoria chamada Pregao. 

Em um momento adequado. o legislador fez introduzir dentre as especies licitatorias 

descritas no artigo 22 da lei n° 8.666/93 a modalidade Pregao que se encontra regulada pela 

lei n° 10.520/2002 e pelos decretos n°s 3.555/2000, 3.697/2000 e 5.450/2005. 

O Pregao surge como uma modalidade que privilegia dois principios cardeais da 

Administracao Publica, quais sejam, o principio da eficiencia e o principio da economicidade. 

Atende ao principio da eficiencia, na medida em que se pode conceber este principio, hoje 

constante do caput do art. 37 da Constituicao Federal de 1988, como uma diretriz de acao ao 

administrador publico que recomenda a adocao de acoes e planejamentos que melhor atendam 

aos interesses da Administracao, vista nao puramente como um ente politicamente abstrato, 

mas como uma universalidade de bens, direitos e interesses, que devem ser gerenciados com a 

maxima competencia possivel. Ao principio da economicidade, igualmente, atende a figura do 

Pregao ja que dota a Administracao de meios juridicos de contratar com maior vantagem na 

obten?ao do preco a ser pago. 

Recentemente, criado no Brasil e colocado a disposicao da Administracao Publica 

Federal, Estadual, Distrital e Municipal, o Pregao e um procedimento licitatorio para 

aquisicao de bens e servicos comuns. Tendo como principals caracteristicas. a inversao de 

fases, onde a fase de julgamento das propostas antecede a fase de habilitacao; a disputa da-se 

por lances verbais no caso do Pregao Presencial e de lances atraves da internet no Pregao 

Eletronico, possibilitando a negociacao entre o orgao promotor da licitagao e o vencedor do 

certame, e a habilitacao ao final do procedimento. 

A conseqiiencia deste rito e a celeridade no processo de contratacao e a possibilidade 

de celebragao de um negocio mais vantajoso para a Administracao Publica. O Pregao se 

comparado com as demais modalidades licitatorias e um procedimento rapido. E traz como 

beneficios a ampliacao da participacao de fornecedores na disputa e a desburocratizacao dos 

meios de aquisicao. 

Varios sao os fatores que chamam a atencao para esse tema e desta forma, como 

objetivo geral buscar-se-a compreender as fortes mudancas ocorridas com o pregao no campo 

das aquisicoes governamentais. 
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Como objetivos especificos, procurar-se-a sistematizar, pensar e entender as mudancas 

ocorridas no Pregao dentro do sistema no qua! esta inserido: o direito administrativo. Tambem. 

divulgar o procedimento recente do Pregao Eletronico e suas vantagens na esfera federal. 

Para este trabalho cientifico serao usados os metodos bibliograficos, com consulta a 

referenciais teoricos; o historico-evolutivo para direcionar a pesquisa atraves de toda a 

evolucao historica do procedimento licitatorio brasileiro, especificamente da modalidade 

Pregao e o estudo comparative, com a fmalidade de mostrar os resultados e as vantagens, 

atraves da aplicacao atual do pregao na esfera federal. 

No primeiro capitulo tratar-se-a da historia das licitacoes, conceito, principios que a 

regem, sua obrigatoriedade, seu procedimento, seus tipos e modalidades. 

No segundo capitulo, abordar-se-a especificamente sobre a modalidade Pregao, tendo 

como principal fmalidade definir o conteudo da norma e sua aplicabilidade pelas diversas 

esferas administrativas licitantes. Relatar-se-a os fatos que culminaram na edicao da Lei do 

Pregao, a definicao de bens e servicos comuns, servicos de engenharia e de bens e servicos de 

informatica, principios aplicaveis e toda a estrutura procedimental do Pregao 

Nos capitulos finais do trabalho tratar-se-a da dinamica do Pregao Federal. Mostrar-se-

a o procedimento de realizacao e como acontece a divulgacao do Pregao Presencial e 

Eletronico na esfera federal. Relacionar-se-a as principals vantagens e beneficios atingidos 

com o uso desta nova modalidade licitatoria, bem como apresentar-se-a as principals 

mudancas trazidas para o Pregao Eletronico com a edicao do decreto n° 5.450/2005. 



CAPITULO 1 DA LICITACAO 

A Administracao Publica possui diversas prerrogativas ou privilegios, mas por outro 

lado esta sujeita a inumeras restricoes, as quais limitam sua atividade a determinados 

principios e fins que se constituem em poder-dever de observancia na ordem juridica 

constitucional-administrativa. Essas limita?oes sao informadas por diversos principios que 

alicercam a atividade administrativa como a obrigatoriedade de licitar antes de realizar ato 

administrativo negocial ou contratos administrativos, decorrentes da observancia do principio 

da isonomia e selecao da proposta mais vantajosa para a Administracao Publica. 

Considerando que este trabalho tern como foco a licitacao na modalidade Pregao no 

ambito federal: vantagens e resultados, imperioso comecar sua sistematizacao, a partir da 

compreensao e analise do procedimento lieitatorio, enquanto meio para a efetivacao da 

contratacao na Administracao Publica. Desta forma preliminarmente se fara uma analise da 

licitacao nos seus aspectos gerais, conhecendo sua historia, seu objeto, conceituando-a, 

compreendendo os principios que a regem, possibilidades de ser dispensada, dispensavel e 

inexigfvel e por fim, fazer um detalhamento de suas diversas modalidades e fases de sua 

realizac&o. Configurando esses elementos conceituais como referencias teoricas para 

compreensao da investigacao a que esse trabalho se propoe. 

1.1 A historia das licitacoes 

O marco initial das licitacoes no Direito Brasileiro ocorreu com o decreto n° 2.926, de 

14/05/1962, o qual dispoe sobre a arrematacao dos servicos a cargo do Ministerio da 

Administracao, Comercio e Obras Publicas. 

Em seguida o tema foi tratado no Codigo de Contabilidade Publica da Uniao Decreto 

n° 4.536/22. Na Constituicao de 1967, nao havia norma expressa definindo a competencia 

para legislar sobre licitacao, dando origem a duas correntes doutrinarias: a primeira 

entendendo que licitacao e materia de direito financeiro, so cabendo a Uniao estabelecer as 

normas gerais e aos Estados as normas suplementares; a segunda corrente vendo a licitacao 

como materia de direito administrativo, de competencia legislativa de cada uma das unidades 

da federacao. 
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Essa discussao surgiu com a Lei Federal n° 5.456, de 20.06.1968, que estabeleceu a 

aplicacao, aos Estados e Municipios, das normas relativas as licitacoes, previstas no Decreto-

lei n° 200, de 25.02.1967. E continuou com a promulgacao do Decreto n° 2 300, de 

21.02.1967, que dispondo sobre licitacoes e contratos da Administracao Federal, determinou 

em sen artigo 85 que se aplicariam aos Estados, Municipios, Distrito Federal e Territorios as 

normas gerais nelc estabelecidas. 

A. Constituicao Federal de 1988 em seu artigo 22, XXVII , pos fim a controversia, ao 

conceder competencia privativa a Uniao para legislar sobre: 

Normas gerais de licitacao e contratacao, cm todas as modalidadcs, 
para as administracoes publicas dirctas, autarquicas e fundacionais 
da Uniao. Estados, Distrito Federal e Municipios, obedecido ao 
disposto no artigo 37, XXI, c para as emprcsas publicas e 
sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, § 1°, 111. 

Em obediencia ao artigo 22 XXVII , acima transcrito, e regulamentando o artigo 37, 

X X I da Constituicao Federal foi editada no dia 21.06.1993 a Lei n° 8.666 (alterada pelas Leis 

8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99) ditando as normas gerais sobre licitacoes e contratos 

administrativos da Administracao Publica. 

O artigo 37, XXI. da Constituicao Federal de 1988, estabelece que: 

Rcssalvados os casos cspecificados na lcgislacao, as obras, servicos, 
compras e alicnacoes scrao contratadas mcdiantc processo de 
licitacao publica que asscgurc igualdade de condicocs a todos os 
concorrentes, com clausulas que estabelecam obngacocs de 
pagamcnto, mantidas as condicocs efetivas da proposta, nos termos 
da lei, o qual somcnte pcrmitira as cxigcncias de qualificacao 
tccnica e cconomica indispcnsavcis a garantia do cumprimcnto das 
obrigacoes. 

Em relacao aos servicos publicos, segundo o artigo 175 da Constituicao Federal, 

"incumbe-se ao Poder Publico, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessao ou 

permissao, sempre atraves de licitacao, a prestacao de servicos publicos". 

1.2 Conceito e objeto da licitacao 
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O professor Meirelles (2003, p.25) conceitua licitacao como sendo 

0 procedimento administrativo mcdiante o qual a Administracao 
Publica seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de sou 
interesse. Visa propiciar iguais oporlunidadcs aos que descjam 
contratar com o Poder Publico, dentro dos padroes previamcnte 
cstabclccidos pela Administracao, e atua como fator de eficiencia e 
moralidade nos negocios administrativos. 

Vilella Souto (2003, p.53), por sua vez, definiu licitacao como sendo: 

O procedimento administrativo atraves do qual a Administracao 
seleciona, por meio de habilitacao de proponentes e julgamcnto 
objctivo de propostas, candidates que com cla estao aptos a celebrar 
contratos ou a tomarem-se permissionarios de servicos publicos ou 
do uso de bens publicos, 

Justen Filho (2002, p. 18) ofertou a seguinte definicao: 

Licitacao significa um procedimento administrativo formal, 
rcalizado sob regime de direito publico previo a uma contratacao, 
pelo qual a Administracao Publica seleciona com quern contratar e 
define as condicoes de direito e de fato que rcgularao essa rclacao 
juridica futura. 

Apos os conceitos acima explanados, pode-se afirmar que licitacao e um procedimento 

administrativo que deve ser observado pela Administracao Publica, no qual deve-se verificar a 

igualdade de condicoes entre os participantes, e selecionar-se a proposta mais vantajosa aos 

interesses da Administracao, visando a celebracao de contratos administrativos. 

A licitacao relaciona-se com o contrato administrativo, mas pode acontecer de a 

Administracao Publica celebrar contrato sem licitacao que o anteceda, nos casos em que a lei 

permite, e tambem de a Administracao selecionar a proposta mais vantajosa atraves de 

licitacao e nao contratar, pois, em funcao do dispendio de verba publica e da mutabilidade, 

por vezes, das circunstancias de interesse publico, ha a mera expectativa de direito por parte 

do licitante vencedor, o qual possui o direito de nao ser preterido, mas nao pode coagir a 

Administracao a celebrar o contrato. 

Do ponto de vista do Estado, o objeto da licitacao e a obtencao do contrato mais 

vantajoso, e em relacao ao particular o resguardo do direito de iguais condicoes de 

competitividade. 
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1.3 Principios que regem a licitacao 

lnegavel se faz a relevancia do estudo dos principios para compreensao dos institutes 

juridicos. A funcao dos principios e dar coerencia ao conjunto de regras que compoem o 

ordenamento juridico, viabilizando enxergar nele um sistema, cujo conceito guarda em seu 

niicleo a ideia de unidade ordenada. 

As licitagoes destinarn-se a garantia e observancia do principio constitutional da 

isonomia e a selecao da proposta mais vantajosa para a Administracao. 

No artigo 37, X X I da Constituicao Federal, podem-se extrair os primeiros e mais 

gerais principios da licitacao, que sao: isonomia: este principio impoe ao Estado um 

tratamento igualitario aqueles que se encontrem em situacao equivalente e, por outro lado, 

impoe um tratamento diferenciado aqueles que se encontrem em situacoes dispares, na exata 

medida de suas desigualdades; e economicidade: que e um principio implicito da propria ideia 

de licitacao, ja que a imposicao a Administracao da-se justamente para que a contratacao a ser 

realizada seja a melhor possivel, 

O processamento e julgamento da licitacao obedecerao aos principios basicos 

elencados no artigo 3° da lei n° 8666/93, quais sejam, legalidade: funciona como elemento 

condicionante das posturas dos gestores publicos e das comissoes de licitacao, impedindo-os 

de adotar medidas nao previstas ou vedadas nas normas que disciplinam esses certames; 

impessoalidade: os atos devem ser praticados com o fim de atingir os objetivos publicos e nao 

o de satisfazer seus interesses ou pretensoes pessoais; moralidade: a boa fe e a honestidade 

devem estar presentes cm todos os certames promovidos pelos entes governamentais, 

objetivando preservar a sua propria idoneidade, conceito imprescindivel a validade da gestao 

publica; igualdade entre os concorrentes. atraves do qual assegura-se aos concorrentes uma 

competicao paritaria, sem discriminacoes que excluam ou dificultem a partitipacao dos 

interessados; publicidade: reflete a transparencia e lisura exigida em todas as fases 

procedimentais da licitacao; probidade administrativa: a CGrrecao e a honestidade sao deveres 

insitos ao excrcicio de qualquer funcao estatal, incluindo a de promover licitacoes; vinculacao 

aos termos do instrumento convocatorio: fix a a regra da correlacao entre os preceitos contidos 

no instrumento convocatorio da licitacao e as medidas efetivamente implementadas pela 

comissao processante, durante as varias fases do procedimento licitatorio; julgamento objetivo 

das propostas: a determinacao da melhor proposta para a Administracao Publica justifica-se 
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em fatores objetivos fixados em lei, alias, servem. tambem para se defmir o tipo de licitacao, 

de acordo com o criterio de julgamento utilizado; 

O rol de principios catalogados pela lei n° 8.666/93 nao e exaustivo, a doutrina ainda 

cita os seguintes principios atinentes ao procedimento licitatorio: adjudicacao compulsoria: 

tern natureza apenas formal, o licitante vitorioso nao adquire o direito de contratar com o 

poder publico, mas apenas uma expectativa de direito, consistente no fato de que, se a 

Administracao resolver contratar o objeto licitado, devera faze-lo com o vencedor do certame, 

sem preterir a ordem de classificacao respectiva, sob pena de nul idade; procedimento formal: 

os atos procedimentais encontram-se expressamente previstos na lei, sobretudo quanto aos 

prazos e a adocao da forma escrita como regra gerai; sigilo das propostas: decorrente do 

principio da isonomia entre os licitantes, tendo em vista que se algum dos licitantes tiver 

conhecimento da proposta do outro, antes do momento da apresentacao, passaria a desfrutar 

de uma posicao privilegiada em relacao aos demais, livre competicao: insito a propria 

licitacao, pois quanto maior o nivel de competitividade, pela quantidade ou qualidade dos 

licitantes, maior sera a probabilidade de que a melhor proposta seja realmente a mais 

adequada aos interesses publicos; 

1.4 A obrigatoriedade do procedimento licitatorio e os casos de dispensa e inexigibilidade de 

licitacao. 

Em nosso ordenamento, a regra geral, e a obrigatoriedade de licitacao previamente a 

celebracao de contratos administrativos que tcnham por fun a realizacao de obras, a prestacao 

de servicos, a compras, a alienacoes, a concessoes e a permissoes. Poderao ocorrer situacoes, 

legalmente previstas, em que nao havera realizacao de licitacao para celebracao de contratos, 

tais situacoes se verificarao quando houver impossibilidade de licitacao ou sua dispensa. 

A inexigibilidade de licitacao se verificara sempre que houver impossibilidade juridica 

de competicao, por exemplo, se a Administracao deseja contratar a prestacao de um servico 

que somente sera realizado por uma empresa que so ela presta este servico no Brasil, ou numa 

determinada regiao, nao havendo possibilidade de competicao, entao e evidente que tera que 

celebrar o ajuste diretamente com esta empresa. 

A impossibilidade juridica de competicao decorre da natureza especifica do negocio 

ou dos objetivos visados pela Administracao, nao cabendo pretender-se melhor proposta 
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quando so um e proprietario do bem desejado pelo poder publico ou reconhecidamente capaz 

de cumprir adequadamente dctcrminado contrato. 

Tal possibilidade juridica e prevista no artigo 25 da lei n° 8.666/93, o qual reune 

situacoes descritas genericamente como de inviabilidade de competicao, exemplificadamente 

arroladas em seus tres incisos: Quais sejam: fornecedor exclusivo, vedada a prcferencia de 

marca; contratacao de servicos tecnicos profissionais especializados, de natureza singular, 

vedada a inexigibilidade para servicos de publicidade; contratacao de artistas consagrados 

pela critica ou pelo publico. 

Outra possibilidade da ocorrencia de inexigibilidade esta enumerada no artigo 13 e 

seus incisos da lei de licitacoes, que relacionam os servicos, definidos como tecnicos 

especializados, os quais de regra sao contratados atraves da modalidade de licitacao concurso, 

com estipulacao previa de premio ou remuneracao. Para serem adquiridos atraves de 

inexigibilidade e preciso que tais servicos possuam natureza singular, ou seja, que exijam um 

fornecedor com atribuicoes exclusivas. 

Servicos especializados constantes do artigo 13 da lei n° 8 666/93: estudos tecnicos, 

planejamentos e projetos basicos ou executivos; pareceres, pericias e avaliacoes em geral; 

assessorias ou consultorias tecnicas e auditorias fmanceiras ou tributarias; patrocinio ou 

defesa de causas juridicas ou administrativas; treinamento e apcrfeicoamento de pessoal; 

restauracao de obras de arte e bens de valor historico. 

Na dispensa de licitacao ha a possibilidade de competicao entre os licitantes, mas 

determinadas razoes de interesse publico justificam a contratacao direta, tais razoes estao 

previstas taxativamente nos incisos do artigo 24 da Lei n° 8.666/93. Bern como tambem 

havera as situacoes previstas nos incisos 1 e II do artigo 17 da referida lei, em que a licitacao e 

dispensada, ou seja, a administracao e obrigada a dispensar a licitacao para a alienacao de 

bens imoveis e moveis da Administracao. 

Licitacao dispensada nos casos de alienacao de bens imoveis: dacao em pagamento, ou 

seja, a entrega de um bem em substituicao a dinheiro, como forma de adimplir certa obrigacao 

pecuniaria do Est ado; doacao ou venda de bens a outros entes publicos; permuta por outro 

imovel, visando atender as finalidades precipuas da Administracao; alienacao, concessao de 

direito real de uso, locacao ou permissao de uso de bens imoveis para empregados ou 

program as habitacionais de interesse social, por orgaos administrativos especificamente 

criados para essa fmalidade; investidura, ou seja, a alienacao, aos proprietaries de imoveis 

vizinhos ou confinantes, de area remanescente de obra publica que, isoladamente, se tornou 

inaproveitavel para a Administracao. 
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Licitacao dispensada nos casos de alienacao de bens moveis: doacao para fins e uso de 

interesse social; venda de titulos ou acoes dos entes publicos; permuta com outra entidade 

administrativa; venda de bens produzidos ou comercializados por entes publicos, em virtude 

de suas finalidades; venda de materials ou equipamentos nao utilizados pelo alienante para 

outros orgaos e entidades da Administracao. 

Di Pietro (2000, p. 304/310) apresenta uma elassificacao das hipoteses em que a 

licitacao e dispensavel em quatro categorias: 

Na primeira categoria, em razao do valor, para obras e servicos de engenharia de valor 

ate 10% do limite previsto no artigo 23, I , "a" da Lei de Licitacoes, ou seja, ate R$ 

15.000,00(quinze mil reais); para outros servicos e compras de valor ate 10% do limite 

previsto na alinea "a", do inciso I I , artigo 23 da Lei de Licitacoes, isto e, ate R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais); e para compras, obras e servicos contratados por sociedade de economia 

mista e empresa publica, bem assim por autarquia e fundacao qualificadas, na forma da lei 

como Agendas Executivas, o percentual sera de 20%; 

Na segunda categoria, em situacoes excepcionais se houver urgencia, se a realizaeao 

do contrato contrariar interesse publico, ou se ocorrer comprovado desinteresse dos 

particulares no objeto da licitacao. Compreende, pois, as seguintes hipoteses: guerra ou grave 

perturbacao da ordem (art. 24, III) ; emergencia ou calamidade publica (art. 24, IV); licitacao 

deserta, isto e, quando nao acudirem interessados a licitacao anterior a esta, justificadamente 

nao puder ser repetida sem prejuizo para a Administracao, mantidas neste caso, todas as 

condicoes preestabelecidas (art. 24, V); quando a Uniao tiver que intervir no dormnio 

economico, precos e normalizar abastecimento (art. 24, VI) ; quando as propostas apresentadas 

consignarem precos manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem 

incompativeis como os fixados nos orgaos oficiais competentes (art. 24, V I I ); quando houver 

possibilidade de comprometimento da seguranca nacional, nos casos estabelecidos em decreto 

do Presidente da Republica, ouvido o Conselho de Defesa Nacional (art. 24, IX); para 

aquisicao de bens ou servicos nos termos de acordo international especifico aprovado pelo 

Congresso Nacional, quando as condicoes ofertadas forem manifestamente vantajosas para o 

Poder Publico (art. 24, XIV) ; e para compras e contratacoes de servicos, conforme limites e 

determinacoes estabelecidos no inciso X V I I I do artigo 24, feitas para o abastecimento de 

navios, embarcacoes, unidades aereas ou tropas e seus meios de deslocamento; 

Na terceira categoria, em razao do objeto que justifica a dispensa nos seguintes casos, 

estabelecidos no artigo 24; compra ou locacao de imovel que atenda aos interesses de 

localizac&o da Administracao, de acordo com os criterios do inciso X; aquisicao de generos 
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perecfveis, como hortifrutigranjeiros e paes, de acordo com os requisitos do inciso X I I ; 

aquisigao ou restauracao de obras de arte e objetos historicos autenticos para as finalidades do 

orgao especilico, eonforme o inciso XV; aquisicao de componentes ou pecas de origem 

nacional ou estrangeira nos casos do inciso X V I I ; compra de material de uso das Forcas 

Armadas, quando houver necessidade de manter a padronizacao requerida pela estrutura de 

apoio logistico, obedecido ao inciso XIX; e aquisicao de bens destinados a pesquisa cientifica 

e tecnologica com recursos concedidos pelas instituicoes oficiais de pesquisa eonforme 

deterrninacao do inciso X X I ; 

Na quarta categoria, em razao da pessoa, quando o orgao ou entidade criado para o fim 

especifico de produzir bens ou prestar servicos para pessoas juridicas da mesma esfera de 

governo, eonforme determina o inciso V I I I ; orgaos ou entidades da Administracao criados 

com a fmalidade de prestar servicos de impressao dos diarios oficiais, formularios 

padronizados de uso da Administracao, edicoes tecnicas oficiais e servicos de informatica, de 

acordo com o inciso X V I ; instituicao brasileira de pesquisa, ensino ou desenvolvimento 

institutional ou que se dedique a recuperacao social do preso, obedecido ao criterio do inciso 

X I I I ; prestacao de servicos de fornecimento de mao-de-obra prestados por associacao de 

portadores de deficiencia fisica, sem fins lucrativos, de acordo com o inciso XX; 

concessionary, permissionario ou autorizado de fornecimento ou suprimento de energia 

eletrica, de acordo com a deterrninacao do inciso X X I I ; e organizacoes sociais, eonforme 

atividades programadas pelos contratos de gestao, eonforme preve o inciso XXIV. 

Alem das hipoteses taxativamente previstas no artigo 24 da Lei de Licitacoes, deve-se 

mencionar o artigo 32 da Lei n° 9.074/1995, que estabelece que: 

A empresa estatai que participe, na qualidade de licitante, de 
concorrencia para concessao e permissao de servico publico, 
podera, para compor sua proposta, colher precos de bens ou 
servicos fornecidos por terceiros e assinar pre-contratos com 
dispensa de licitacao. 

Caso a estatai nao seja vencedora na concorrencia relativa a concessao ou permissao, 

os pre-contratos serao desfeitos automaticamente, sem qualquer onus para a estatai. 

Os processos de inexigibilidade ou de dispensa de licitacao devem ser expressamente 

motivados, com explanafao das causas que levaram a Administracao a concluir pela 

impossibilidade juridica de competicao, e quando for possivel licitar, as razoes para nao faze-

lo, visando o atendimento do interesse publico. 
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Como ensina Meirelles (1995, p. 259/260): 

O procedimento licitatorio inicia-se na reparticao intercssada, com a 
abertura dc processo administrativo (processo em sentido amplo. 
pois nao ha litigio envolvido), em que a autoridadc competente 
dctermina a realizacao da licitacao, define scu objeto c indica os 
recursos habeis para despesa. Esta e chamada a fase interna da 
licitacao. Apos segue-se a fase externa, dcsenvolvendo-se na 
segumte ordem: audiencia publica, publicacao do edital ou envio do 
convite de convocacao. recebimento da documentacao e propostas, 
habilitacao, julgamento das propostas, adjudicacao e homoiogacao. 

1.5 Procedimento - Fases da licitacao 

1.5.1 Audiencia publica 

A audiencia publica ocorrera quando o valor estimado para uma licitacao ou conjunto 

de licitacoes simultaneas ou sucessivas for superior a R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta 

milhoes de reais). A audiencia acontecera com antecedencia minima de 15 dias uteis da data 

prevista para a publicacao do edital, e divulgada com a antecedencia minima de 10 dias uteis 

de sua realizacao. 

1.5.2 O edital e a carta convite 

O edital e a lei interna da licitacao, fixando suas condicoes, objetivos, sancoes e 

demais criterios a serem observados durante sua realizacao, bem como vinculando a 

Administracao e os proponentes aos seus termos. Os editais terao antecedencia minima de: 

quarenta e cinco dias para concurso e concorrencia (quando o contrato a ser celerado 

contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitacao for do tipo melhor tecnica 

ou tecnica e preco); trinta dias para concorrencia (nos casos nao previstos acima), e tomada de 

precos, quando a licitacao for do tipo melhor tecnica ou tecnica e preco; quinze dias para 

tomada de precos, nos casos nao previstos acima e leilao; cinco dias uteis para carta convite; 

oito dias uteis para a modalidade pregao, contados a partir da publicacao do aviso; 
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Para reaiizar-se qualquer moditicacao no edital, faz-se necessario divulga-lo da mesma 

forma como aconteceu com o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente cstabelecido 

para apresentacao de propostas, exceto quando, i nquestionavelmente, a alteracao nao afetar a 

formulacao das propostas. 

Os termos do edital poderao ser impugnados administrativamente pelo licitante, 

perante a Administracao, ate o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes com as 

propostas em convite, tomada de precos ou concurso, ou a realizacao de leilao. 

Carta-convite e o instrumento convocatorio, quando a modalidade adotada e o convite, 

para chamar os interessados a participar da licitacao. Sera enviada diretamente aos 

interessados e nao necessita ser publicada, devendo, entretanto ser fixada copia em local 

apropriado. Neste instrumento deve constar, no que for cabivel, a mesma disposicao relativa 

ao edital. 

1.5.3 Habilitacao, julgamento das propostas, adjudicacao e homoiogacao da licitacao. 

A. habilitacao e a fase em que se procede a verificagao da documentacao e dos 

requisitos pessoais dos licitantes, habilitando-os ou inabilitando-os para o certame. "fern por 

objetivo garantir que o licitante, na hipotese de ser o vencedor do certame, tenha condicoes 

tecnicas, fmanceiras e idoneidade para adequadamente cumprir o contrato objeto da licitacao. 

Para habilitacao nas licitacoes, somente podera ser exigida documentacao referente a: 

a) habilitacao juridica; b) qualificacao tecnica; c) qualificacao economico-financeira e 

djregularidade fiscal (artigos 28 a 31 da lei n° 8.666/93). 

A documentacao para a habilitacao podera ser dispensada, no todo ou em parte nos 

casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilao. 

O julgamento das propostas sera realizado pela comissao de licitacao, e consiste no 

confronto das ofertas, classificacao das propostas atraves de criterios objetivos definidos no 

edital ou na carta-convite e deterrninacao do vencedor, ao qual devera ser adjudicado o objeto 

da licitacao. As propostas nao poderao apresentar valores simbolicos, irrisorios ou de valor 

zero, incompativeis com os precos praticados no mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos. 

A adjudicacao e o ato pelo qual se atribui ao vencedor o objeto da licitacao. 
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A homoiogacao e o ato de controle atraves do qual a autoridade superior, apos 

verificar sua regularidade, conrlrma o julgamento das propostas, e da eficacia a adjudicacao. 

Tal ato encerra o processo licitatorio, passando-se a celebracao do contrato, na oportunidade 

que seja conveniente para a Administracao. 

1.6 Tipos de licitacao: 

A ordem juridica administrativa estabelece os seguintes tipos de licitacao: menor 

preco: e a regra geral nas licitacoes para contratacoes de obras, servicos, compras, locacoes e 

fornecimento. Ocorrera quando o criterio de seleeao da proposta mais vantajosa para a 

AdministracSo determinar que sera vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo 

com as especilicacdes do edital ou convite e ofertar o menor preco. Este e o tipo de licitacao 

adotada para o pregao; melhor tecnica: verificar-se-a a melhor proposta tecnica e negociar-se-

a o menor valor proposto; tecnica e preco: classificam-se os proponentes de acordo com a 

media ponderada das valorizacoes das propostas tecnicas e de precos, de acordo com os pesos 

preestabelecidos no edital; maior lance ou oferta, a classificacao ocorrera pelo maior valor da 

oferta e sera usada nos casos de alienacdes de bens ou concessao de direito real de uso. 

A lei n° 8.987/1995, estabelece os seguintes criterios para as concessoes e permissoes 

de servicos publicos: o menor valor da tarifa do servico publico a ser prestado; a maior oferta, 

nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessao; melhor proposta 

tecnica, com preco fixado no edital; melhor proposta em razao da combinacao dos criterios de 

menor valor da tarifa do servico publico a ser prestado com o de melhor tecnica; melhor 

proposta em razao da combinacao dos criterios de maior oferta pela outorga da concessao 

com o de melhor tecnica; melhor oferta de pagamento pela outorga apos qualificacao de 

propostas tecnicas; a combinacao, dois a dois, dos criterios referidos no primeiro, segundo e 

sexto item. 

1.7 Modalidades de licitacao 
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A Lei de Licitacoes, em seu artigo 22, estabelece cinco modalidades de licitacao: 

concorrencia, tomada de precos, convite, concurso e leilao. Este mesmo dispositivo legal 

proibe a combinacao dessas cinco especies de licitacao para um mesmo contrato, bem como a 

criacao de outros tipos de licitacao. Apesar disso, a lei n° 9.986/2000 estabeleceu a 

possibilidade das agendas reguladoras licitarern mediante uma nova modalidade mais 

simplificada, denominada consulta, e a lei n° 10.520/2002, por sua vez, instituiu outra 

especie, o pregao, destinado ao fornecimento dos denominados bens e servicos comuns. 

a) Concorrencia: e a mais complexa modalidade de licitacao, pois sera possivel utiliza-la para 

a celebracao de contratos de qualquer valor. Tendo em vista que e a modalidade de licitacao 

em que se verificam a maior competitividade e publicidade possiveis. 

A concorrencia ocorrera: para contratacoes de: "obras e servicos de engenharia acima 

de R$ 1.500.000,00 (um milhao e quinhentos mil reais); e para compras e servicos (exceto os 

de engenharia) de valor acima de R$ 650.000,00(seiscentos e cinqiienta mil reals)" (artigo 23, 

I , "c" e I I , "c"); para licitacoes internacionais, nas quais se admite a participacao de 

estrangeiros e de consorcios de empresas; para as concessoes de direito real de uso de bem 

publico; para a alienacao de bens moveis de valor superior a R$ 650.000,00 (seiscentos e 

cinqiienta mil reais); para alienacoes de bens imoveis da Administracao; para concessao de 

servicos publicos; para contratacao de parceria publiea-privada (art. 10, lei n° 11.079/2004); 

em carater substitutive, pois sera permitido o uso da concorrencia, mesmo sendo cabivel o uso 

da tomada de precos ou do convite. 

Nesta modalidade de licitacao qualquer interessado podera participar, desde que 

atenda as exigencias preestabelecidas no edital. Meirelles (1995, p. 284/285) cita como 

principios caracteristicos da concorrencia: "a universalidade, ampla publicidade, a habilitacao 

pre-liminar e o julgamento por comissao formada de, no rninimo, tres membros". 

O procedimento da concorrencia compreende as seguintes fases: edital, habilitacao, 

classificacao, homoiogacao e adjudicacao. Nesta modalidade ha uma inversao, ou seja, 

ocorrera primeiro a homoiogacao, que equivalera a aprovacao do procedimento pela 

autoridade superior, que acontecera apos o exame dos atos que integram o certame. A 

adjudicacao e o ato final do procedimento pelo qual a autoridade superior atribui ao vencedor 

o objeto da licitacao. 

Outro ponto interessante a ser relatado e a licitacao internacional tratada no artigo 42 

da Lei n° 8.666/93. Tais licitacoes ocorrerao quando o edital previr a possibilidade de 
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participacao de empresa estrangeira sem a necessidade de autorizacao para funcionamento no 

Brasil. 

Tais licitacoes seguirao a modalidade de concorrencia. exceto quando o orgao ou 

entidade da Administracao dispuser de cadastro internacional de fornecedores, caso em que a 

modalidade eieita podera ser a tomada de precos, ou ainda, quando fornecedor de bem ou 

servico no pais, caso em que a modalidade podera ser o convite. O instrumento convocatorio 

devera estar ajustado as diretrizes da politica monetaria internacional e do comercio exterior, 

alem de atender as exigencias dos orgaos competentes. 

b) Tomada de precos, e modalidade de licitacao realizada entre interessados previamente 

cadastrados na Administracao Publica. O exame dos documentos de habilitacao dos licitantes 

e substituido pela apresentacao do Certificado de Registro Cadastral - CRC, documento que 

confere a qualifi cacao tecnica do participante para o objeto que sera licitado, e fomecido pela 

entidade promotora do certame. Tal certificado nao podera excluir a participacao de outros 

interessados nao cadastrados, bastando que estes apresentem a documentacao exigida para o 

cadastro ate o terceiro dia anterior a data designada para o recebimento das propostas. 

A tomada de precos presta-se a celebracao de contratos relativos a obras, servicos e 

compras de menor vulto do que os que exigem a concorrencia. O que a distingue e a 

existencia de habilitacao previa a abertura do procedimento. Esta modalidade cabera nas 

contratacoes de obras, servicos de engenharia no valor de ate R$ 1.500.000,00 (um milhao e 

quinhentos mil reais), e compras e servicos (exceto os de engenharia) de valor ate RS 

650.000,00 (seiscentos e cinqiienta mil reais). 

A tomada de precos podera ser utilizada nas licitacoes internacionais, quando o orgao 

ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores e desde que o contrato a ser 

celebrado esteja dentro dos limites de valor estabelecido na lei. 

Quanto ao procedimento, distingue-se da concorrencia no prazo de antecedencia na 

publicacao do edital, que e de 15 dias e na fase de habilitacao, que e realizada antes do 

procedimento licitatorio, para os inscritos no CRC e durante o procedimento para os que 

apresentaram documentacao ate o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, 

depois de observada a necessaria qualificacao. Em relacao ao mais, as fases sao as mesmas da 

concorrencia. 
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c) Convite: e a mais celere dentre as modalidades de licitacao elencadas pela lei n° 8,666/93 

devido ser utilizada para as contratacoes de pequeno valor, ou seja, obras e servicos de 

engenharia de valor ate R$ 150 000,00 (cento e cinqiienta mil reais), compras e servicos 

(exceto os de engenharia) de valor ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e possuir menos 

requisitos formais, inclusive e dispensada a publicacao nos orgaos de imprensa. Sua 

publicacao e realizada atraves da fixacao do instrumento convocatorio em local de facil 

acesso ao publico na propria reparticao que promovera o certame 

O instrumento convocatorio do convite realiza-se mediante carta (carta-convite), 

dirigida a, pelo menos, tres empresas no ramo do objeto licitado. Caso seja enviada a tres 

empresas que possuam os mesmos proprietaries constituira fraude ao principio da probidade 

administrativa. Depois de recebidas as propostas, seguem-se a classificacao, adjudicacao e 

homoiogacao. 

Excepcionalmente, a carta-convite podera ser enviada a menos de tres empresas, desde 

que isso ocorra por limitacao de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados. Caso isso 

ocorra devera ser feita uma justificativa no processo, sob pena de repeticao do convite. Se 

exist irem mais que tres interessados, a cada novo convite, realizado para objeto identico ou 

assemelhado, a cana-convite deve ser enviada a pelo menos mais um interessado, enquanto 

houver cadastrados nao convidados nas ultimas licitacoes. Essa medida foi criada para que se 

evite a pratica de convidar sempre os mesmos licitantes. 

No convite o prazo minimo a ser observado entre a data de expedicao do convite e do 

recebimento das propostas e de cinco dias uteis. E os interessados em participar do certame 

poderao demonstra-lo com ate 24 horas de antecedencia da apresentacao das propostas. 

Nesta modalidade licitatoria a com is sao podera ser substituida por servidor 

formalmente designado pela autoridade competente, caso haja exiguidade de pessoal na 

entidade realizadora do certame. 

d) Concurso e a modalidade de licitacao entre quaisquer interessados, objetivando e escolha 

de trabalho tecnico, cientifico ou artistico, atraves de instituicao de premios ou remuneracao 

aos vendedores, eonforme criterios fixados no instrumento convocatorio e no regulamento 

proprio de cada concurso. Este regulamento deve indicar: a) a qualificacao exigida dos 

participantes; b) as diretrizes e a forma de oferecimento dos trabalhos; c)as condicoes de 

realizacao do concurso; d) os premios a serem concedidos aos vencedores. Podendo participar 

do concurso qualquer pessoa que preencha os requisitos do edital. 
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Devera ser observado o prazo mini mo de 45 dias entre a data de publicacao do edital e 

a do recebimento das propostas. O julgamento sera feito por comissao especial, composta por 

pessoas (servidores publicos ou nao) de reputacao ilibada e reconhecido conhecimento da 

materia referente ao concurso. 

e) Leilao, modalidade licitatoria entre quaisquer interessados, usada para a venda de bens 

moveis inserviveis para a Administracao Publica, semoventes ou de produtos legal me nte 

apreendidos ou penhorados, ao licitante que oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor 

da avaliacao previamente realizada. Tambem podendo ser adotado para venda de bens 

imoveis estatais, nas hipoteses de aquisicao derivada de procedimentos judiciais ou de dacao 

em pagamento, desde que seja avaliado previamente o bem licitado e esteja comprovada a 

necessidade da alienacao. 

O leilao podera ser realizado por leiloeiro oficial ou por servidor designado pela 

entidade publica. A Administracao podera valer-se de dois tipos de leilao. o comum. privativo 

de leiloeiro oficial, onde houver; e o administrativo propriamente dito, que e aquele instituido 

para a venda de mercadorias apreendidas como contrabando ou descaminho, ou abandonadas 

nas alfandegas, nos armazens ferroviarios ou nas reparticoes publicas. Os bens serao pagos a 

vista ou no percentual estabelecido no edital, nao inferior a 5 %, apos assinatura da ata 

lavrada no local do leilao, os bens serao entregues ao arrematante, o qual se obrigara ao 

pagamento do restante no prazo estipulado no edital, sob pena de perda em favor da 

Administracao do valor pago. 

A Uniao podera utilizar a modalidade leilao nas privatizacoes de pessoas juridicas 

prestadoras de servicos publicos sob controle direto ou indireto da Uniao, simultaneas com a 

outorga de novas concessoes de servicos publicos ou com a prorrogacao de concessoes 

existentes, desde que observe a necessidade de venda de quantidades minimas de quotas ou 

afoes que garantam a transferencia do controle societario. 

f) Consulta, surgiu em nosso ordenamento juridico na lei geral de telecomunicacoes, lei n° 

9.986/2000. A consulta e modalidade de licitacao adequada a contratacao de bens e servicos 

nao classificados como comuns e que nao sejam obras e servicos de engenharia civil. Esta 

modalidade podera ser realizada apenas pel as agendas reguladoras e caracteriza-se pelo seu 

menor rigorosismo formal. As propostas serao julgadas por um juri, segundo criterio que leve 
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em considerate, ponderadamente, eusto e beneticio. Estas agencias utilizarao a consulta nos 

casos em que a contratacao nao se rcferir as hipoteses legais de cabirnento do pregao, 

possuindo, destarte, uma natureza claramente subsidiaria 

Os artigos 55 a 58 da lei n° 9,472/97, estabelecem algumas regras do procedimento da 

consulta: o criterio de escolha do licitante vencedor, cuja decisao devera analisar os custos e 

beneficios de cada proposta; a necessidade de qualificacao dos proponentes, dentrc outros 

criterios, 

g) Pregao, modalidade de licitacao aplicavel a Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios 

para aquisicao de bens e servicos comuns de qualquer valor. 

Sobre esta modalidade licitatoria. objeto da pesquisa que nesse ato passo ja 

pormenorizadamente no capitulo seguinte. 

h) Sistema de registro de precos 

E um procedimento de contratacao de bens e servicos, por meio de licitacao na 

modalidade de concorrencia ou pregao, em que as empresas assumem o compromisso de 

fornecer bens e servicos a precos e prazos registrados em uma ata especifica. A contratacao so 

e realizada quando melhor convier aos orgaos/entidades que integram essa Ata. 

O sistema de registro de precos foi previsto pelo artigo 15 da lei n° 8.666/93 e 

regulamentado pelo decreto n° 3.93 1, de 1991. 

O sistema de registro de precos e caracterizado por: concorrencia do tipo menor preco 

ou tecnica e preco. pregao menor preco; a ata de registro de precos nao e um contrato equivale 

a um termo de compromisso. Seu prazo de validade e limitado a um ano, a contratacao 

ocorrera com o surgimento da necessidade, nao obrigam a aquisicao total dos bens services 

estimados na licitacao; possibilidade de registro de precos para bens e servicos de informatica; 

possibilidade de utilizacao por orgaos/entidades (nao participantes do processo licitatorio) que 

queiram contratar os bens e servicos registrados em ata, durante a sua vigencia; 

Poderao ser adquiridos utilizando-se o sistema de registro de precos objetos ou 

servicos de contratacocs frequentes. Bern como quando for mais conveniente para a 

Administracao a aquisicao de bens ou prestacao de servicos de forma parcelada. 
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As vantagens de utiiizacao deste sistema sao as seguintes: so neeessitara haver 

disponibilidade oryamentaria quando da contratacao efetiva, otirnizacao dos estoques e 

contratacdes com a conseqiiente reducao de custos: reducao do numero de licitacoes; 

desburocratizacao e ampliacao do uso do poder de compra possibilitando agilidade e obtencao 

de precos menores nas contratacdes. 

O sistema de registro de precos tera o seguinte roteiro, o orgao gerenciador: a) 

identifica os orgaos que participarao da licitacao e define o objeto e sua demanda; b) elabora o 

edital e realiza a licitacao; c)assina a ata de registro de precos, documento vinculativo, 

obrigacional, contendo precos ofertados e mantidos durante o periodo de sua vigencia e 

disponibiliza a mesma aos demais orgaos participantes; d) acompanha e monitora a utiiizacao 

da ata de registro de precos durante o periodo de sua vigencia. 

Sistema de registro de precos feitos por concorrencia: prazo de 30 dias; Fases 

procedimentais: habilitacao: recursos e contra-razoes (5 + 5 dias uteis); proposta: recursos e 

contra-razoes (5 + 5 dias uteis); preco certo e inalteravel. 

Sistema de registro de precos por pregao eletronico: prazo de 08 dias uteis; fases 

procedimentais: proposta e habilitacao: recursos e contra-razoes (6 dias corridos); disputa de 

preco por lance e possibilidade de negociacao 

1.8 Revogacao ou anulacao da licitacao 

A lei de licitacoes reza que a autoridade que determinou a realizacao do certame 

devera anula-lo, se acontecer vicio de legalidade, ou revoga-lo, por motivo de interesse 

publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente 

para justificar tal conduta, atraves de parecer escrito e devidamente fundamentado, e quando o 

convocado nao assinar o termo de contrato ou nao aceitar ou retirar o instrumento equivalente 

no prazo e condicoes estabelecidas no edital. A revogacao so sera feita pela Administracao e a 

anulacao podera ser feita tanto pela Administracao como pelo judiciario. 

Apesar de nao explicita na lei, a revogacao da licitacao gera obrigacao de indenizar os 

participantes que comprovem haver sofrido prejuizos. 

1.9 Recursos administrativos da licitacao 
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A lei de licitacoes no artigo 109 preve os recursos administrativos cabiveis dos atos 

decorrentes da licitacao e do contrato: recurso, representacao e pedido de reconsideracao. 

O recurso deve ser interposto no prazo de 03 dias uteis a contar da intimacao do ato ou 

da lavratura da ata, dirigido a autoridade superior, atraves da autoridade que praticou o ato 

impugnado, nos casos de. habilitacao ou inabilitacao, que tera necessariamente efeito 

suspensivo, julgamento das propostas; anulacao ou revogacao da licitacao; indeferimento do 

pedido de inscricao em registro-cadastral, sua alteracao ou cancelamento; rescisao do 

contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79; aplicacao das penas de advertencia, suspensao 

temporaria ou de multa. 

Os outros licitantes tambem terao o prazo de 05 dias para impugnar o recurso, bem 

como a autoridade superior tambem dispora deste mesmo prazo para julgamento. Nos casos 

de convite, os prazos para recorrer se reduzem a dois dias uteis a contar da intimacao do ato. 

Quando nao couber recurso, o interessado podera entrar com a representacao no prazo 

de cinco dias uteis a contar da intimacao do ato. 

No caso de aplicacao de pena de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administracao por Ministro de Estado ou Secretario estadual ou municipal, o prazo 

sera de 10 dias uteis da intimacao do ato, e no caso de convite dois dias uteis. 



CAPITULO 2 PREGAO NO CONTEXTO JURIDICO 

A origem das licitacoes publicas e anterior a Constituicao Federal de 1988. Ha muito 

tempo percebeu-se que os administradores publicos nao podiam dispor livremente dos bens, 

valores e direitos a ele ligados. A celebracao de qualquer ajuste com terceiros faz-se 

necessario ser realizado atraves de processo transparente que garanta a igualdade de 

condicoes na disputa por objeto que venha ampliar a esfera de direito dos particulares. O 

surgimento das leis com regras procedimentais c previsao de severas sancoes voltadas ao 

controle dos gastos publicos marcou o direito publico dos ultimos tempos. 

A lei geral de licitacoes passou por profundas reformulacoes para atender a 

necessidade de ampliacao da disputa nas compras governamentais. Estes fatos contribuirarn 

para o surgimento do pregao como uma nova modalidade licitatoria. Neste capitulo 

estudaremos o pregao no contexto juridico, mostrando os especificos elementos relacionados 

a sua criac&o. 

2.1 A Historia do Pregao 

Ao contrario do que se poderia pensar, a instituicao da modalidade Pregao em licitacao 

nao e exatamente uma ideia nova. No cenario juridico, nao e rara a volta de antigas 

concepcoes sob roupagem inovadora. Ja no ano de 1592, nas vetustas Ordenacdes Filipinas 

(1957, tit.76, 17,37), encontravam-se as primeiras praticas de licitacao publica, assumindo 

precisamente a forma de pregao. "E nao se fara obra alguma, sem primeiro andar em Pregao, 

para se da de empreitada a quern houver de fazer melhor e por menos preco". 

O direito comparado mostra que o Pregao tern sido utilizado por outros paises da 

America Latina, a exemplo do Uruguai e da Argentina, onde serviu para compra de 

mercadorias de imperiosa necessidade durante estado de emergencia economico-social; 

A lei n° 8.666/93 foi editada para ser o grande marco no contexto de valorizacao da 

coisa publica. Inspirada no revogado decreto-lei n° 2.300/1986. Esta lei surgiu buscando 

moralizar os diversos aspectos envolvidos nos contratos administrativos, inaugurando uma 

nova fase nas aquisicoes governamentais, mais procedimentalizada e com mecanismos mais 

eficientes de controle dos administradores. 



30 

Nos seus 126 artigos, inumeros paragrafos e muitos incisos, a lei de licitacoes e um 

enorme conjunto de regras aplicaveis a todos os contratos celebrados pela Administracao 

Publica, com o merito de ter-se transformado em um importante marco no historico das 

aquisicoes governamentais. Esta lei foi responsavel por uma melhoria na qualidade do trato da 

coisa publica ao impor ao gestor estatai o dever concreto de realizacao de isonomia, 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e probidade administrativa. 

Sempre se verificou que o foco central da Lei de Licitacoes sao os contratos de obras 

publicas, mesmo ela sendo aplicada a um amplo leque de contratos com objetos distintos entre 

si. 

O procedimento licitatorio da lei n° 8.666/93 e composto de duas fases fundamentals: 

a primeira destina-se ao exame dos sujeitos que participant do processo; e a segunda 

concernente ao exame das propostas. 

Com o tempo notou-se a necessidade de proiundas reformulacoes na lei n° 8.666/93. 

Em abril de 1997, em seminario realizado pela Editora NDJ para discussao do projeto de lei 

geral de licitacoes elaborado pelo Ministerio da Agricultura e Reforma Agraria, foi trazida a 

discussao a sugestao de inversao do procedimento licitatorio. Neste seminario, que contou 

com a participacao de renomados juristas, manifestaram-se pela adocao deste procedimento 

Jesse Torres e Marcal Justem Filho. O primeiro propos que primeiramente fossem abertas as 

propostas, e, apos a sua classificacao, fossem convocados os licitantes classificados a 

exibirem sua documentacao de habilitacao; ja Marcal Justem Filho adotou posicao mais 

radical, deveriam ser abertas primeiramente as propostas e, depois de julgadas e classificadas, 

somente o licitante vencedor deveria ser chamado para comprovar sua habilitacao. 

Registra-se que a Companhia Brasileira de Alimentos - CONAB, desde 1996 realizou 

pregoes eletronicos, via Internet, para compra e venda de produtos alimenticios, utilizando as 

Bolsas de Mercadorias como intervenientes no processo. Para participar do Pregao os 

licitantes deveriam estar previamente habilitados junto a corretoras / bolsa de mercadoria, que 

eram eo-responsaveis pela veracidade das informacoes. A proposito, a experiencia da 

CONAB foi avaliada e elogiada pelo Tribunal de Contas da Uniao. 

Percebendo-se a necessidade de proiundas reformulacoes na Lei n° 8.666/93. Varios 

projetos de lei foram submetidos para debate no Congresso Nacional. No ano de 2001, o 

govemo federal atraves do Ministerio do Planejamento, encomendou a um grupo de 

especialistas um novo projeto de lei que substituisse a legislacao vigente, tomando por base 

padroes de economicidade e celeridade nas compras governamentais. No mes de marco do 

ano de 2002, foi publicado para consulta publica um anteprojeto de Lei de Contrataeoes 
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Publicas, o qual promovia uma profunda mudanca no sistema vigente tendo em vista o 

aumento da disputa. Este projeto sugeria que os procedimentos para aquisicdes de bens e 

servicos seguissem as novas regras nele estabelecidas, ficando para a Lei de Licitacoes apenas 

os procedimentos para obras e engenharia. 

Diante de toda esta reestxuturacao da Administracao Publica, foi criada, atraves da Lei 

n° 9.472, de 16/07/1997 a Agenda Nacional de Telecomunicaeoes - ANA TEL. marco legal 

que determinou a transformacao do papel do Estado no Setor de Telecomunicaeoes e foi 

responsavel pelo surgimento do Pregao no sistema juridico brasileiro. Tal diploma traz em seu 

bojo a autorizacao para a Administracao Publica fazer licitacao por Pregao para aquisicao de 

bens e servicos. 

Apos a CONAB, o Pregao surge num primeiro momento, apenas para as contratacoes 

da ANATEL, sendo, posteriormente, estendido a todas as agendas reguladoras atraves Lei 

Federal n° 9.986, de 18.07.2000, quetratada gestae de recursos nas agendas reguladoras. 

Esses fatores favoreceram muito o surgimento do Pregao como uma nova modalidade 

de licitacao. 

Com a fmalidade de prover esses ideais, a lei de telecomunicaeoes criou uma autarquia 

federal sob o nome de ANATEL - Agenda Nacional de Telecomunicaeoes que tern suas 

caracteristicas, conceituadas no artigo 8° da LGT (2003, p.26): 

Entidade integrante da Administracao Publica Federal Indireta; 
submetida a regime especial autarquico, com vinculacao ao 
Ministerio das Comunicaeoes; e com a funcao de autoridade 
reguladora das telecomunicaeoes. Esta lei estabeleceu um regime 
proprio de contratacoes para a ANATEL, surgindo desta forma, o 
pregao como nova modalidade de licitacao de aplicacao restrita a 
entidade. 

A Lei Geral de Telecomunicaeoes tern previsao para aquisicao de bens e servicos, 

exceto para licitacao de obras e servicos de engenharia, os quais devem seguir os parametros 

ditados pela Lei de Licitacoes. 

O artigo 56 da Lei Geral de Telecomunicaeoes (2003, p.677) definiu o "Pregao como a 

modalidade de licitacao para aquisicao de bens e servicos comuns, em que a disputa pelo 

fornecimento e feita por meio de lances em sessao publica". 

O Pregao caracteriza-se principalmente pela ocorrencia da inversao das fases de 

habilitacao e julgamento, a reducao do tempo para divulgacao se comparado com a tomada de 

precos e concorrencia, a possibilidade de disputa com lances verbais e inexistencia de 
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restrifao quanto ao valor do futuro contrato. No Pregao a fase subjetiva, ou seja, habilitacao, 

sera feita apos a verificacao e decisao quanto ao preco oferecido, e apenas com relacao aquele 

classificado em primeiro lugar. 

Com a criacao da ANATEL, foi proposta uma acao direta de inconstitucionalidade no 

Supremo Tribunal Federal para analise da constitucionalidade de criacao de modalidade 

licitatoria para um unico ente da esfera publica federal. Os argumentos pela 

inconstitucionalidade de tais dispositivos foram os seguintes: afirmou-se que no artigo 22, I I 

da LGT, que da ao Conselho Diretor competencia para aprovar normas proprias de licitacao, 

estaria dando uma indevida delegaeao para legislar, pois teria atribuido a ANATEL 

competencia normativa, a revelia do principio da legalidade; impugnacao aos artigos 54 a 58 

da LGT, os quais criaram as novas modalidades de licitacao por Pregao e consulta, 

designados para a contratacao do fornecimento de bens e servicos necessarios a atuacao da 

ANATEL; impugnacao ao artigo 59 da LGT, que autorizou a ANATEL, a contratar tecnicos 

ou empresas 'para executar atividades de sua competencia'. Tendo em vista que de um lado a 

norma teria indevidamente autorizado que essas contratacoes se realizassem sem licitacao. E, 

de outro, que permitiria a delegaeao, a empresas contratadas, do poder de produzir normas 

regulamentares e de tomar decisoes em procedimentos (inclusive licitatorios). 

O resultado liminar de tal decisao, e que o Supremo Tribunal Federal nao suspendeu a 

eficacia de qualquer dispositivo questionado da LGT sobre o tema. Este orgao de cupula 

implicitamente admitiu a constitucionalidade da norma que autorizou um orgao 

administrativo federal - ANATEL - a realizar licitacao na modalidade Pregao. 

Desta forma, a pratica do Pregao no Direito Brasileiro comecou com a edicao da 

Resolucao n° 5 de 15/01/1998, pela ANATEL, que disciplina o procedimento desta nova 

modalidade licitatoria no ambito da autarquia. 

Depois de dois anos e meio de resultados positivos na ANATEL, O Governo Federal 

resolveu estender a nova modalidade para toda a Administracao Publica, atraves da Medida 

Provisoria n° 2.026, de 04/05/2000, reeditada por 18 meses consecutivos. Nela veio a 

autorizacao para que os outros orgaos da Administracao Publicacao Federal adotassem a nova 

modalidade licitatoria. Nesta mesma data foi tambem editada a Lei de Responsabilidade 

Fiscal (Lei Complementar n° 101, de 04.01.2000). 

Varias controversias surgirarn, devido o uso do Pregao ter sido restrito para a Uniao 

pela Medida Provisoria n° 2.026/2000. O Governo Federal entendia que os Estados e 

Municipios nao tinham real possibilidade de implementarem esta nova forma de licitacao. 

Pois o Pregao desde sua criacao foi visto como um mecanismo de ruptura da lei n° 8.666/93, 
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invertendo as fases da licitacao e vislumbrando aos orgaos licitantes a possibilidade de 

verdadeiramente negociarem com os fornecedores privados por melhores precos. Uma razao 

juridica tambem foi suscitada, na tramitacao e negociacao do texto da Medida Provisoria em 

ambito governamental, antes da definicao de sua redacao final e publicacao no Diario Oficial, 

a Casa Civil fixou entendimento segundo o qual a Uniao nao poderia editar norma geral de 

licitacao atraves de medida provisoria. Verificando-se desta forma que o uso da Medida 

Provisoria seria inadequado. 

Estes argumentos, nao foram bem recebidos pela comunidade juridica, o uso da 

medida provisoria e tambem a restricao de sua aplicabilidade a esfera federal, foram objeto de 

serias criticas. Em relacao ao ultimo argumento, prevaleceu o entendimento de 

inconstitucionalidade da medida, porque norma veiculadora de modalidade licitatoria seria 

norma geral de licitacao, e nesse caso, nao seria possivel a exclusao dos Estados, Distrito 

Federal e Municipios de sua esfera. Precisamente, uma norma geral de licitacao deve ter 

aplicacao uniforme para todas as esferas federativas. 

Ao lado da Medida Provisoria n° 2.026 e da Lei n° 9.586, que estendeu o Pregao para 

todas as agendas reguladoras federals, outros dois fatores ainda devem ser mencionados. O 

primeiro foi a edicao dos decretos federals n° 3.555, de 08.08.2000, que aprovou o 

regulamento para a modalidade presencial do Pregao, e o decreto n° 3.697, de 21.12.2000, 

para regulamentar o pregao por meio da utiiizacao de recursos de tecnologia da informacao -

Pregao Eletronico. O segundo fat or foi a proliferacao de normas locais facultando o uso desta 

nova modalidade nas Administraeoes Publicas Estaduais e Municipals. 

Apos dois anos da edicao da Medida Provisoria n° 2.026/2000, O Congresso Nacional 

a converteu na Lei n° 10.520, de 17 02.2002, a qual define o pregao como uma nova 

modalidade licitatoria aplicavel a todos os ambitos e esferas da Administracao Publica 

Federal, Estadual e Municipal. 

As leis gerais da Uniao e tambem as leis suplementares de Estados e Municipios em 

materia de licitacao deverao ser editadas com base nos parametros fixados no artigo 37, XXI 

da Constituicao Federal de 1988, tendo em vista as normas gerais editadas pela Uniao. Na 

verdade, a edicao de qualquer lei federal com base no artigo 37, XXI , pressupoe a 

competencia do artigo 22, XXVII da CF / 88. Portanto, a norma instituidora da nova 

modalidade licitatoria Pregao precisa ter carater geral. 

Moreira Neto identifica o destinatario da norma geral: 
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Embora a noma geral se destine ordinanamcnte ao legislador e, 
assim. tenha eficacia indireta e mediata em termos de aplicacao as 
relacoes concrctas que regera, extraordinariamentc ela se dirige ao 
aplicador e, assim, tem eficacia dircta e imediata. Normas gerais 
sao dcclaracdes principiologicas que cabe a Uniao editar, no uso de 
sua competencia concorrentc limitada, rcstrita ao estabelecimento 
de dirctnzcs nacionais sobre certos assuntos, que dcvcrao ser 
rcspeitados pclos Estados-membros na feitura de suas respectivas 
legislacoes, atraves de normas especificas e particularizantcs que a 
detalharao, de modo que possam ser aplicadas. dircta e 
lmediatamcntc, as relacoes e situacoes concrctas a que se dcsttnain, 
cm seus respectivos ambitos politicos. (Revista Informacao 
Legislativa 100/155-156) 

O termo norma geral, determina a aplicacao de um regime juridico proprio, e so pode 

ser dado aquilo que estiver contido em lei editada por ente competente para a edicao de 

norma. 

Enfim, norma geral e aquela que cuida de determinada materia de maneira ampla; que 

comporta uma aplicacao uniforme pela Uniao, Estados e Municipios; e que nao e completa 

em si mesma, mas exige uma complementacao. As normas gerais no ordenamento brasileiro 

tem caracteristicas diferenciadas das normas, dispoem de forma homogenea para 

determinadas situacoes para garantia da seguran^a e certeza juridicas, estabelecem diretrizes 

para o cumprimento dos principios constitucionais expresses e implicitos, sem se imiscuirem 

no ambito de competencias especificas dos outros entes federativos. 

2.2 Conceito e fmalidade de Pregao 

O Pregao na acepcao do Dicionario Aurelio (1988, p.525) significa "divulgacao, e o 

ato de apregoar. E o ato pelo qual os porteiros dos auditorios, os corretores de bolsas ou os 

leiloeiros apregoam a coisa que vai ser vendida e os lancos ja oferecidos". 

O conceito de Pregao exarado pelo artigo 2° da Medida Provisoria n° 2.026/2000 

(2000, n.43): 

Pregao e a modalidade de licitacao para aquisicao de bens e servicos 
comuns, promovida cxclusivamentc no ambito da Uniao, qualquer 
que seja o valor cstimado da contratacao, em que a disputa pelo 
fornecimento e feita por meio de propostas e lances cm scssao 
publica. 
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A lei n° 10.520/2002, alem de estender a modalidade Pregao a todas as esferas de 

governo, em seu artigo 2°, diz que "para aquisicao de bens e servicos comuns, podera ser 

adotada a licitacao na modalidade Pregao" 

0 Pregao e modalidade de licitacao cabivel quando se tratar de contrato envoivendo 

bens e servicos comuns, qualquer que seja o valor envolvido. 

Essa nova modalidade licitatoria tem como caracteristicas a inversao da fase de 

habilitacao, a reducao do tempo para divulgacao se comparado com a tomada de precos e 

concorrencia, a possibilidade de disputa com lances verbais e inexistencia de restricao quanto 

ao valor do future contrato. 

Segundo Gaspareto (2001, p.466), o pregao tem como fmalidade. 

Sclecionar a melhor proposta para a aquisicao de bens c servicos 
comuns. salvo, por ccrto, se nao for caso de dispensa e 
inexigibilidade de licitacao. O Pregao. portanto, nao se prcsta a 
aquisicao de qualquer bem ou servico. mas unicamentc para os 
comuns. 

2 3 O que se compreende por bens e servicos comuns 

A lei n° 10.520/2002 (2006, p. 01) nos fornece uma definicao para bens e servicos 
comuns, no artigo 1°, paragrafo unico: 

Considcram-sc bens c servicos comuns, para fins e efcitos deste 
artigo, aqueles cujos padrocs de desempenho e qual idade possam 
ser objetivamcnte defmidos pelo edital, por meio de especificacoes 
usuais no mcrcado. 

A definicao legal acima transcrita, acerca de bens e servicos comuns, foge ao 

entendimento doutrinario que parte do principio de que bens e coisas comuns nao dependem 

de profissao ou especial idades. 

Deduz-se que essa definicao nao e suficiente, por si so, para esclarecer o ambito de 

aplicabilidade da nova lei. A dificuldade encontra-se em saber-se o que esta inserido no 

conceito de bens e servicos comuns, para os fins da lei do Pregao. A decisao sobre o que cabe 

no conceito de bens e servicos comuns e propria da Administracao e sera tomada pelo orgao 

que determinara a abertura da licitacao. 
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Figueiredo (2003, p. 458), diz tratar-se de um concerto mdeterminado que nao se 

msere na competencia discricionaria da Administracao: "como todo conceito, precisa ser 

interpretado a luz do contexto no qual ele esta inserido" 

Referida abstracao deixou a criterio dos administradores, dizer quais sao tais bens. 0 

que podera acarretar a pradonizacao de bens e services pelo gestor, com a fmalidade de 

atender a interesses que podem nao ser de natureza publica ou ate escusos, e, assim, sem 

maiores limitacoes a despesa. desviar-se dos preceitos estabelecidos pela lei n° 8.666/93. 

O decreto n° 3.555/2000 delineia, no Anexo I I , quais sao esses bens e servicos. Os 

decretos n° 3.693/2000 e 3.784/2001, incluiu itens de bens de consumo e de servicos comuns, 

na classificacao descrita no anexo referido antes. 

Parte da doutrina considera este rol descrito do decreto n° 3.555/2000 exaustivo. 

Compreendem que o rol do anexo ao decreto mencionado tem esta caracteristica, 

fundamentados no veto presidencial ao artigo 2° da lei n° 10.520/2002, bem como por forca 

do disposto no artigo 3°, § 2° do Regulamento das Licitacoes na Modalidade Pregao, que 

estabelece, verbis: 

Consideram-sc bens e servicos comuns aqueles cujos padrocs de 
descmpenho c qual idade possam ser concisa e objetivamente 
definidos no objeto do edital, cm pcrfcita conformidade com as 
especificacoes usuais praticadas no mercado, de acordo com o 
disposto no Anexo II 

Este entendimento e reforcado com a edicao do decreto n° 3 784/2001, que, 

expressamente aumentou a classificacao incluindo novos itens ao anexo cm foco. 

No sentido da taxatividade do rol do decreto n° 3555/2000, Oliveira (2004, p.25) 
discorre: 

Em que pesem os cntendimentos cm sentido contrario, e patentc o 
caratcr taxativo da rcferida lista, nao se admitindo a realizacao do 
pregao para a contratacao de fornecimento de bens ou da prestacao 
de servicos que nao estejam nela clencados. Ora, nao fosse taxativo 
o rol, nao havcria qualquer razao para a edicao do anexo ao decreto. 
listando os bens e servicos ditos comuns. Por outro lado, aprouvc ao 
legislador impor uma limitaoao a utiiizacao desta modalidade. 
impedindo a sua adocao para toda e qualquer contratacao. Assim. 
ao se tcntar atribuir carater excmplificativo aquela lista, podera 
estar, por via obliqua, autorizada a adocao da modalidade alem do 
limite pretendido pela lei. 
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Outra parte da doutnna entende que o rol de bens e servicos comuns do decreto n° 

3.555/2000 e exemplificative. 

O mestre Meirelles (2003, p. 39) ensina que. 

(...) servicos comuns sao todos aqueles que nao exigem habilitacao 
especial para sua cxccucao. Podcm ser realizados por qualquer 
pessoa ou empresa, pois nao sao pnvativos de nenhuma proiissao 
ou categoria profissional. Sao servicos executados por leigos. 

Segundo Justen Filho (2001, p. 19), 

(...) a interpretacao do conceito de "bem ou servico comum' deve 
fazer-se em funcao das exigencias do interesse publico e das 
pccuiiandadcs procedimentais do propno pregao. A natureza do 
pregao deve ser considcrada para determinar o proprio conceito de 
"bem ou servico comum". Todo e qualquer objeto licitado tem que 
ser descrito objetivamente, por ocasiao da claboracao do ato 
convocatorio da licitacao. Mesmo quando se hcitar um bem ou 
servico 'incomum", especial, singular, havcra a necessidade (e a 
possibilidade) de tixacao de criterios objetivos de avaliacao. Ou 
seja, o que ldcntifica um bem ou servico "comum" nao e a 
existencia de criterios objetivos de avaliacao. 

Para Pereira Jr. (2000, pp. 366-377): 

Bens e servicos comuns para fins de pregao tem tres notas 
distintivas basicas: a) aquisicao habitual e corriqueira no dia-a-dia 
administrativo; b)rcf'crc-se a objeto cujas caracteristicas encontrem 
no mercado padroes usuais de cspccificacao; c) os fatores e criterios 
de julgamento das propostas sao ngorosamentc objetivos, centrados 
no menor preco". Bens e servicos que exigem alta complcxidadc 
tecnica e tambem os que sao produzidos ou executados sob 
encomenda nao sao, a priori, incompativcis com o pregao. 

O Tribunal de Contas da Uniao (Acordao 615/2003), posicionou-se no sentido de que 

o rol constant© do anexo I I do decreto n° 3.555/2000 ser exemplificative: 

(...) Por outro lado, o mencionado decreto (3.555/2000) nao 
caracteriza os servicos de locacao de mao-de-obra como servicos 
comuns, o que impossibilitana a utiiizacao da modalidade pregao. 
No cntanto, a nosso ver, a lista de servicos constante do anexo I I do 
decreto 3.555/2000 nao e cxaustiva, haja vista a impossibilidade de 
rclacionar todos os bens e servicos comuns utilizados pela 
Administracao. 
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Ante o exposto, os bens e servicos comuns sao aqueles cujos padroes de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificacoes usuais no 

mercado. Por isso o que e peculiar no pregao e a necessidade de que o bem ou servico licitado 

por meio dessa modalidade tenha uma especificacao usual no mercado. Portanto os decretos 

acima mencionados continuam a runcionar na esfera federal como consulta referencial. 

2.3.1 A aquisicao de bens e servicos de informatica atraves de Pregao 

Outra duvida de interpretacao do conceito de bem e servico comum relaciona-se aos 

bens e servicos de informatica. Estes poderao ser adquiridos por Pregao? 

O paragrafo 4° do artigo 45 da lei n° 8.666/93, estabelece que para contratacao de 

bens e servicos de informatica, a Administracao observara o disposto no art. 3° da lei n° 8.248, 

de 23 de outubro de 1991, levando em conta os fatores especificados em seu § 2° e adotando 

obrigatoriamente o tipo de licitacao "tecnica e preco", permitido o emprego de outro tipo de 

licitacao nos casos indicados em Decreto do Poder Executivo. 

A lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991, que discorre sobre a capacitacao e 

competitividade do setor de informatica e automacao, apos alteracoes sofridas, especialmente, 

pelo artigo 5° da lei n° 10.176, de 11 de Janeiro de 2001, passou a definir os bens e servicos de 

informatica, em seu artigo 16A: 

1 - Componentes eletronicos a semicondutor, optoeletronicos, bem 
como os respectivos insumos de natureza eletronicos; II - maquinas, 
equipamentos e dispositivos baseados em tecnica digital, com 
funcoes de coleta, tratamento, estruturaeao, armazenamento, 
comutacao, transmissao, recuperacao ou apresentae&o da 
informacao, seus respectivos insumos eletronicos, partes, pecas e 
suporte fisico para operacao; III - programas para computadores, 
maquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento da informacao 
e respectiva documentacao tecnica associada (software); IV -
servicos tecnicos associados aos bens e servicos descritos nos 
incisos I , II e III. 

Observe-se que o decreto n° 1.070, de 02 de marco de 1994, que regulamenta o artigo 

3° da citada lei, tambem definiu quais seriam os chamados bens e servicos de informatica, 

incluindo entre eles, bens relacionados em seu anexo, acessorios, sobressalentes, e 
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ferramentas a eles relativos, os programas de computador, a programacao e a analise de 

sistemas de tratamento digital da informacao, o processamento de dados, a assistencia e a 

manutencao tecnica em informatica e automaeao. 

Partindo desses pressupostos, cabe ressaltar que esses bens e servicos, ao serem 

licitados, necessitam de um acurado exame de similaridade, o que somente e possivel com o 

estabelecimento de uma fase de analise tecnica das propostas dos licitantes. Entrctanto, nem 

as medidas provisorias. nem a lei n° 10 520/2002, nem o regulamento do Pregao Presencial ou 

do Pregao Eletronico estabeleceram avaliacao tecnica nas propostas. mas, apenas, cotacao de 

precos. E ao administrador e dado fazer apenas e tao somente o que a lei estabelece, nada 

mais, nada menos, sob pena de violacao ao principio da legalidade. 

Nem tudo que serve a informatica e bem ou servico de informatica. Ao contrario, ha 

uma infmidade de insumos que nao podem ser classificados como tais para o fim de sua 

aquisicao por licitacao do tipo tecnica e preco. E o caso de formularios continues, fltas e 

cartuchos de tint a para impressoras, estabilizadores de corrente eletrica, equipamentos e 

programas de prateleira - entre outros com especificacao usual no mercado. 

Com as alteracoes trazidas pelo decreto n° 3.693/2000, o decreto n° 3.555/2000, que 

regulamenta o Pregao, passou a ter excecao, no item 2.5 do seu anexo, como bem comum a 

ser licitado nessa modalidade de certame: "microcomputador de mesa ou portatil (" 

notebook"), monitor de video e impressora". Este ultimo decreto c confuso e contraditorio, 

pois de um lado reconhece, nos itens 2.2 e 2.3, do anexo. que nao se pode contratar bens de 

informatica pelo Pregao, mas no item 2.5 abre excecao para microcomputador de mesa ou 

portatil ("notebook"), monitor de video e impressora. E aqui cabe lembrar que todos esses 

bens sao enquadrados na definicao de bens de informatica, nos exatos termos da lei n° 

8.248/91 e no decreto n° 1.070/1994. Portanto, de nada adianta excepcionar o que nao e 

permitido por lei, ou excepcionar em um decreto algo que ficara incompativel com uma lei. 

Apos todos esses elementos, se ainda houver alguma duvida, no caso concreto, na 

afericao a respeito da aquisicao de um certo bem ou servico de informatica atraves da 

modalidade pregao, cabera a Administracao decidir a respeito da aplicabilidade ou nao deste 

procedimento. Esta decisao devera ser fundamentada, para que seja possivel verificar a 

razoabilidade da decisao, tendo em vista os parametros de economicidade, realizacao do 

melhor negocio para o interesse publico e celeridade. 

O Pregao nao podera ser utilizado para contratacao de obras, locacoes imobiliarias e 

alienacoes em geral. 
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2,3.2 Possibilidade da realizacao de pregao para servicos de engenharia. 

Ao estudar-se a medida provisoria do Pregao encontram-se hipoteses em que se 

reeonheceria como servico comum, os servicos de engenharia. 

Scarpinella (2003, p. 83), esclarece que: 

O cabimento da modalidade pregao para servicos de engenharia 
depende da afcricao, cm concrete, da adequacao do procedimento 
desta modalidade licitatoria e do atendimento do especifico 
interesse publico que a Administracao pretendc atingir com o 
certame. Assim c que se a estrutura proccdimcntal do pregao for 
incompativel com a seguranca c ccrtcza que a complex idade do 
servico exige no caso concreto, entao nao sera o caso de licitacao 
por pregao. 

Com a edicao do decreto n° 5.450/2005 ficou evidente a permissao do uso do Pregao 

para contratacao de services de engenharia. 

2.4 Principios aplicaveis ao Pregao 

Sao aplicaveis a licitacao na modalidade de Pregao todos os principios regedores de 

toda a atividade desenvolvida pela Administracao Publica: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, razoabilidade, proportional i dade, igualdade, probidade administrativa e 

motivacao. Bern como, os principios norteadores do processo licitatorio, dentre eles: isonomia, 

competitividade ou ampliacao da disputa, publicidade e transparencia, vinculacao ao 

instrumento convocatorio, julgamento objetivo e fiscalizacao do procedimento. O 

procedimento do pregao esta pautado pela celeridade, aceitacao da oralidade e esta imbuido 

de um espirito de fiexibilidade. 

Tais principios sao aplicaveis ao Pregao e tambem a todas as modalidades licitatorias 

da lei n° 8.666/93. Nao sendo apenas neste que a Administracao Publica devera ser eliciente e 

usar da melhor maneira possivel os seus recursos. A licitacao na modalidade Pregao. bem 

como, em todas as modalidades, somente serao validas e terao atendido ao melhor interesse 

publico quando forem respeitados este cenjunto de principios. 
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2.5 Estrutura proeedimental do Pregao 

A estrutura proeedimental do Pregao e composta por uma fase preparatoria ou interna 

e uma fase licitatoria ou externa. 

2.5.1 A fase interna ou preparatoria do Pregao 

E um momento de se pensar em todas as cautelas e garantias que se devem adotar para 

que, ao final eonsiga-se uma contratacao vantajosa. Ocorre no ambito do orgao ou entidade 

responsavel pela aquisicao dos bens ou servicos desejados. Nesta fase a autoridade 

competente deve: a)justificar a necessidade da contratacao; b) definir o objeto do certame de 

forma precisa, clara e suficiente, sendo vedadas as especificacoes excessivas ou 

desnecessarias que limitem a competitividade; c)a estimativa do valor, que permitira a 

adequaeao da despesa a previsao orcamentaria, assim como a disponibilidade orcamentaria do 

recurso; d)a elaboracao do edital de Pregao, indicando as exigencias quanto a habilitacao dos 

interessados, fixacao dos criterios de aceitacao das propostas, estabelecimento das sancdes por 

inadimplemento das condicoes estabelecidas, estipulacao das clausulas contratuais, inclusive 

os prazos para o fornecimento do bem ou servico, e demais itens necessarios dispostos no 

artigo 40 da lei n° 8.666/93; e) designacao do pregoeiro; f) analise / opinamento do orgao 

juridico. 

Os elementos indispensaveis a definicao do Pregao deverao constar de um termo de 

referenda, bem como, o respectivo orcamento, considerando os precos praticados no mercado, 

a descricao dos metodos, a estrategia de suprimento e o prazo de execucao do contrato. 

De acordo com o disposto no artigo 15 do decreto n° 3.555/2000, nao e obrigatoria a 

compra do edital como condicao de participacao no certame, nao podendo ser cobrados dos 

licitantes quaisquer taxas ou emolumentos. 

A aplicabilidade das normas procedimentais gerais da lei n° 8.666/93 ao procedimento 

do pregao e o preenchimento de eventuais lacunas procedimentais da norma geral do Pregao. 

2.5.1.1 Pregoeiro e equipe de apoio 
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A escolha e a designaeao do pregoeiro nao pode e nao deve ser feita de forma 

aleatoria, indicando-se qualquer servidor que esteja dispom'vel ou que se ofereca para a 

funcao, como normalmente ocorre em relacao as comissdes de licitagao e de processo 

discipline. Orienta a norma que rege essa modalidade que somente podera atuar como 

pregoeiro o servidor que tenha realizado capacitacao especifica para desempenhar essa 

atribuicao. 

O pregoeiro sera um servidor designado pela autoridade competente dentre os 

servidores do orgao ou entidade, com atribuicoes especiais em funcao do procedimento que 

lhe cabe cuidar. 

Gasparini (2000, pp.365-377), afirma que "a funcao de pregoeiro pode ser ocupada por 

qualquer servidor - seja ele estatutario, celetista, efetivo, em comissao - uma vez que a 

propria legislacao nao restringiu a categoria deste funcionario ". 

A atividade do pregoeiro nao e tipicamente burocratica, pois a ele foram outorgadas 

competencias decisorias importantes ao longo do procedimento. 

Dentre outras, basicamente, sao atribuicSes do pregoeiro: abertura da sessao, 

recebimento dos participantes, identifieaeao dos credenciados; recebimento das declaracoes 

de adequacao habilitatoria; recebimento das propostas de precos; conducao dos 

procedimentos relativos aos lances; incentivo a competicao; coordenacao da participacao em 

geral; analise da aceitabilidade das propostas e sua classificacao; decisao motivada quanto a 

proposta classificada em primeiro lugar; habilitacao do proponente mais bem classificado; 

declaracao do vencedor; adjudicacao do objeto ao licitante vencedor; elaboracao da ata; 

conducao dos trabalhos da equipe de apoio; recebimento de possiveis recursos; apos o prazo 

determinado, exame e decisao motivada sobre os recursos; negoeiacao final com o vencedor; 

adjudicacao final do objeto ao vencedor; 

O servidor responsavel pelo importante papel de pregoeiro devera ter, realmente, 

qualificacoes para tal. Conforme preleciona o paragrafo unico do artigo 7° do Regulamento 

Federal "somente podera atuar como pregoeiro o servidor que tenha realizado capacitacao, 

especifica para a funcao". Este servidor devera receber qualificacao adequada, mediante a 

submissao a curso de treinamento, que pode inclusive ser desenvolvido pela propria unidade 

administrativa. 

O pregoeiro devera ser capaz de presidir uma assembleia; incentivar a participacao; 

organizar intervencoes; velar pela lisura e respeitabilidade de todo o procedimento. Executar 

individualmente atividades tecnicas e decisorias de certa complexidade, o que nao ocorre na 

Lei de Licitacoes, onde tais atribuicoes pertencem a uma comissao. 
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O pregoeiro deve reunir, pois, nao so conhecimentos da legislacao especifica e geral, 

como tambem ser detentor de habilidades que lhe permitam instaurar o certame e conduzir de 

forma efetiva e real as negociacoes, estimulando a competicao que se pretende seja 

normalmente instalada nessa modalidade de licitacao atraves dos lances verbais. Momentos 

decerto surgirao em que somente a capacidade conciliadora solucionara impasses e permitira 

o prosseguimento do certame de forma satisfatoria e positiva para a administracao 

A designaeao do pregoeiro podera ser permanente, ou ad hoc, ou seja, um servidor 

designado para cada Pregao, ou talvez, mesmo, um sistema de rodizio entre servidores 

detentores da capacidade exigida. 

Registre-se que a responsabilidade do Pregao, seu fimcionamento e conclusao sao do 

pregoeiro, nao podendo a autoridade superior pretender substitui-lo. Deve-se manter integro o 

principio da segregacao de funcoes. 

O pregoeiro tera uma equipe de apoio, a ser integrada, em sua maioria, por servidores 

ocupantes de cargo efetivo quando se tratar de licitacao promovida pela Administracao Direta, 

ou emprego publico, quando se tratar de licitacao promovida pela Administracao Indireta. 

Nao ha impedimento para participacao de agentes ocupantes de cargo em comissao, ou 

pessoas de fora da Administracao que nao ocupem posto na esfera publica. Esta equipe 

auxiliara o pregoeiro no recebimento das propostas, na analise de sua aceitabilidade, bem 

como no exame dos documentos da habilitacao. 

A equipe de apoio sera formada por pessoas com capacidade efetiva para prestar o 

necessario suporte ao pregoeiro. Sera liti l a equipe composta por tecnicos que conhecam a 

fundo o objeto licitado e descrito no edital. Partindo desta premissa, veritiea-se que nao faz 

sentido estabelecer um mandato para a equipe de apoio. Ela podera ser escolhida para cada 

licitacao especifica, atuando nela e se desfazendo ao final. A equipe de apoio nao tem poder 

decisorio, dai, nao ha razao, tambem para a vedacao da reconducao da totalidade de seus 

membros. 

Na pratica, a equipe de apoio esta sendo formada por tres membros, utilizando-se o 

costume da lei n° 8.666/93, mas nada foi dito quanto a quantidade de seus membros nas 

normas sobre Pregao, bem como na Lei de Licitacoes. Assim as equipes de apoio poderao ser 

variaveis na sua formacao e tambem no numero de participantes, devendo ter tantos membros 

quantos bastem para o atendimento do fim a que ela se propoe. 

Como o pregoeiro a equipe de apoio tambem devera ser submetida a treinamento 

eficiente e completo, proporcionado pelo orgao ou entidade (da Uniao, Estados, Distrito 

Federal), competente para ministrar a referida capacitacao. 
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Em relacao a equipe de apoio, embora nao se delegue aos seus membros poderes 

identicos aqueles atribuidos ao pregoeiro, nao se pode allrmar que haja isencao de 

responsabilidade, porquanto subsiste, em relacao a cada um deles o dever de representar 

quando vier a ter conhecimento de irregularidades praticadas, respondendo pela omissao 

eventualmente constatada. A verificacao de envolvimento em algum fato anormal, do qual 

resulte dano a administracao, importara no dever de responsabilizacao como sera feito em 

relacao ao pregoeiro. 

2.5.2 A fase externa do Pregao 

Inicia-se com a convocacao dos interessados por meio de aviso no Diario Oficial da 

Uniao e, facultativamente, por meios eletronicos (Internet) e em jornais de grande circulacao. 

Do aviso deverao constar a definicao do objeto e a indicacao do local, dias e horarios em que 

podera ser lida ou obtida a Integra do edital e poderao ser recebidas as propostas. Esse prazo 

nao podera ser inferior a oito dias uteis, contados a partir da publicacao do aviso de licitacao. 

Essa regra e vinculativa para toda a Administracao Publica. O edital podera fixar prazo maior 

se a complexidade da licitacao o exigir; mas nunca inferior. 

integram o edital os dados estabelecidos pelo artigo 3°, da lei n° 10.520/2002 (2002, p. 
01). 

A autoridade competente justificara a necessidade de contratacao e 
definira o objeto do certame, as exigencias de habilitacao, os 
criterios de aceitacao das propostas, as sancoes por inadimplemento 
e as clausulas do contrato, inclusive com fixacao dos prazos para 
fornecimento. 

A lei n° 10.520 nao traz regra especifica relativamente a impugnacao do edital. Mas 
este nao ficara sem controle administrativo, eonforme preleciona JUSTEN FILHO (2001, p. 
144): 

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 licitacao 
instaurada. Na ausencia de solucao especifica a proposito da 
questao, aplicar-se-ia o regime do artigo 41, && 1° e 2°, da Lei n° 
8.666/93. O prazo para a impugnacao deve ser contado tendo em 
vista a data da sessao publica do pregao, e nao a data fixada para a 
abertura dos envelopes da habilitacao. 
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0 acolhimento, pela autoridade superior, de impugnacao ao edital importara a 

invalidacao de todos os atos praticados, impondo-se o refazimento da licitacao, com nova 

publicacao do aviso. 

A fase licitatoria do Pregao concentra os atos de disputa e escolha da proposta 

vencedora. Esta fase pode ser dividida em seis fases internas, para que a norma proeedimental 

do Pregao ficasse mais clara: 

Fase inicial da fase externa 

No dia, hora, local designado tem inicio a sessao publica do Pregao, com o 

credenciamento dos interessados pelo pregoeiro, que deve organizar a lista de presenea dos 

participantes para o fun de conhece-los e certificar-se publicamente do recebimento dos 

envelopes de propostas e das declaracoes de que atendem aos requisitos de habilitacao. Nesta 

fase acontece a apresentacao de dois documentos distintos, quais sejam, um e a comprovacao 

de que o representante da empresa presente no dia da sessao publica possui poderes 

necessarios para a formacao de propostas e para a pratica de todos os demais atos inerentes ao 

certame. O outro documento e a apresentacao da declaracao, dando ciencia que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitacao. 

O representante da pessoa juridica participante deve apresentar procuracao ou outro 

documento, como copia do estatuto social, com a finalidade de provar a existencia de poderes 

para atuacao concreta na sessao publica do Pregao. Caso nao seja apresentado este 

documento pelo participante o mesmo ficara impedido de praticar atos import antes na 

dinamica do Pregao, como a formulacao de lances ou a manifestacao do interesse em oferecer 

recurso. As propostas tambem podem ser enviadas pelos correios, atraves de aviso de 

recebimento, diretamente ao pregoeiro e sua equipe. O envio por essa forma implicara o nao 

comparecimento a sessao, significaria para o licitante abrir mao da participacao ao vivo, da 

verbalizacao dos lances e, por conseqtiencia, da melhoria da proposta, resultando, enfim, em 

reduzidissimas probabilidades de veneer o certame. 

Quando aparecer apenas um licitante, deve o pregoeiro aceitar a participacao deste, 

desde que o ato convocatorio do pregao nao apresente clausulas restritivas de competicao ou 

que direcionem o procedimento a determinado interessado e, alem disso, desde que a 
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Administracao tenha cumprido todas as exigencias legais, em reiacao as fases internas e 

externas do procedimento. 

Portanto, desde que o preco apresentado pelo licitante nao seja superfaturado ou 

inexequivel, e restem atendidas todas as exigencias legais inclufdas na lei n° 10.520/2002, 

nada impede a continuidade do certame e, se for o caso, a adjudicacao do objeto ao unico 

participante do Pregao. 

Segunda fase: julgamento 

O Pregao tem como caracteristica principal a inversao de suas fases em reiacao as 

demais modalidades licitatorias. Primeiramente escolhe-se a melhor proposta, para depois 

serem analisadas as condicoes subjetivas do vencedor para a celebracao do contrato. 

Segundo Gonzales Borges (2000, p. 357), a proposta de inversao do procedimento 

licitatorio teve inspirac&o no exemplo das licitacoes promovidas por agentes financiadores 

internacionais, cujas Guidelines adotavam tal simplifieaeao de procedimento, e e uma solucao 

'muito mais simples e racional' que a da atual lei 8.666, pois desestimula a excessiva 

competitividade, prejudicial a apreeiac&o da melhor proposta e realizacao do interesse publico. 

Sem duvida, a inversao das fases e a maior caracteristica estruturante da modalidade 

pregao, ao lado da possibilidade de serem feitos novos e sucessivos lances verbais ao longo da 

sessao. E em razao dela que o procedimento do Pregao e mais celere, possibilitando um 

confronto direto entre os licitantes e a possibilidade de a Administracao celebrar melhores 

negocios. 

Alguns autores como Toshio Mukai e Celso Antonio Bandeira de Meio, consideram a 

inversao das fases do pregao ilegal, tendo em vista que o Pregao podera ser utilizado para 

contratacoes de qualquer valor tornando-o uma modalidade de licitacao equivalente a uma 

concorrencia publica. 

A fase de julgamento sera realizada em uma unica sessao, que sera conduzida pelo 

pregoeiro auxiliado pela equipe de apoio. A ele cabera receber o envelope com as propostas 

de precos, sua abertura e classificacao, os lances, a analise de sua aceitabilidade e 

classificacao final, bem como a adjudicacao do objeto do certame ao vencedor. 

Assim, sao incluidos no iter da fase de julgamento do Pregao: 
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A analise da conformidade das propostas aos requisitos do edital, esta verificacao e de 

suma importancia, pois as diversas propostas necessariamente devem referir-se ao mesmo 

objeto descrito no edital para serem passiveis de comparaeao. Bem como assegurar que as 

ofertas economicas atendam aos requisitos tecnicos de qualidade minima estabelecidos no 

instrumento convocatorio. Em seguida, o pregoeiro iniciara a sessao de lances. O Pregao e o 

tipo de licitacao em que o unico criterio admissivel para julgamento e classificacao das 

propostas e o de menor preco. Mas isto nao impede a avaliac&o do objeto sob o ponto de vista 

tecnico, eonforme determina o artigo 4°, 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 
fornecimento, as especificacoes tecnicas e parametros minimos de 
desempenho e qualidade definidos no edital. 

A apresentacao de amostras no Pregao deve-se ao fato de ser averiguada a 

caracteristica do produto sob o piano da sua real compatibilidade com o objeto licitado. Nao 

se resume apenas a ver no papel (mera desericao documental, abstrata), mas aferir sua 

qualidade. Caso a empresa recuse-se a apresentar as amostras passara a condicao de fiitura ex-

licitante naquele procedimento especifico. Isso por que a penalidade para a nao entrega da 

amostra resulta, induvidosamente, na inobservancia de uma das regras estabelecidas, 

desembocando na desclassificacao, pois feriria o principio da isonomia possibilitar aquele que 

nao cumpriu dada condicao participar da mesma forma que outros, cumpridores de todas as 

formalidades. Logo, vamos admitir que o edital preveja a desclassificacao do licitante. 

Di Pietro (2001, pp 254-255) explica que: 

Se o edital previu a hipotese de apresentacao de amostra, o 
momento para fazer sua analise e na fase preliminar do julgamento, 
quando realizados a verificacao da conformidade das propostas com 
os requisitos do edital, antes da fase de lances verbais. 

A regra dos 10%, que determina os licitantes, que participarao da fase de lances, 

representa o inicio da competicao entre os interessados, que tera como base os precos 

oferecidos nos envelopes de precos entregues no inicio da sessao. Somente participarao desta 

fase e estarao autorizados a fazer lances os proponentes cujas ofertas estejam contidas no 

intervalo existente entre a faixa formada pela oferta de valor mais baixo e as ofertas com 
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precos ate 10% superiores aquela. 0 legislador visou com esta regra induzir os interessados a 
se apresentarem no Pregao com precos compativeis com os de mercado. 

A dinamica da etapa de lances, nesta fase o autor da maior oferta classificada sera o 

primeiro a oferecer lance, e assim sucessivamente, na ordem decrescente, sempre um a um, 

ate que nao haja mais interessados em ofertar novos lances, dentre os participantes admitidos 

nesta fase. A fmalidade desta etapa e a reducao do preco do objeto ofertado, com o incentivo a 

competicao direta entre os licitantes. 

Caso um licitante desista de dar lances nao o exclui do certame, pois valera o ultimo 

lance por ele proferido. Bem como e vedado ao pregoeiro limitar um numero maximo de 

lances ou determinar, aleatoriamente e sem previa previsao no edital, o encerramento da etapa 

de lances. 

Conclui-se, que esta etapa deve seguir ate que nao haja mais interessados em lancar, 

com a indicacao da proposta classificada em primeiro lugar. As ofertas apresentadas obrigam 

seus autores ao seu cumprimento; eventual desistencia pode dar ensejo a aplicacao de sancao. 

A aferieao da aceitabilidade da proposta vencedora: nesta etapa acontece a analise da 

proposta classificada em primeiro lugar, referente ao lance mais baixo ofertado. O criterio 

utilizado para classificacao das propostas e o de menor preco. A analise economica da 

proposta objetiva tambem verificar caracteristicas especificas do bem ou servico, para que a 

contratacao nao reste inutil a Administracao. 

Portanto esta proposta classificada em primeiro lugar devera guardar simetria com o 

objeto licitado e com o valor de mercado, ficando o pregoeiro obrigado a decidir 

motivadamente acerca de sua aceitabilidade. 

A analise quanto a exeqiiibilidade do valor ofertado: o edital pode indicar um valor a 

partir do qual as propostas sao automaticamente entendidas exequiveis. Para apuracao desta 

exeqiiibilidade sera importante que a Administracao conheca os precos de mercado, ou seja, a 

composic&o dos custos envolvidos e as caracteristicas do objeto licitado. 

Sempre surgem questoes referentes a aceitabilidade dos precos ofertados. Os 

parametros de confiabilidade serao sempre os precos praticados no mercado e o orcamento 

apresentado pela Administracao. Determinando a faixa de exeqiiibilidade das propostas, 

evitar-se-ao episodios de licitantes que apresentam o menor preco, sao vencedores e, logo 

apos a contratacao, descumprem os termos pactuados e peticionam a Administracao exigindo, 

sob os mais diversos argumentos, revisao de precos. 

Adverte Dallari (2003, p. 135) que, 
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(...) a inexequibilidade nao pode ser simpiesmente suposta ou 
meramente presumida; ela deve ser evidente, manifesta, extreme de 
qualquer duvida razoavel. Mas e conveniente que se estabeleca 
algum parametro destinado a aferir se um determinado preco 
proposto e ou nao viavel. Na lalta de parametro predeterminado, 
ter-se-a de lancar mao da compara§ao com precos usualmente 
praticados, decidindo-se por criterios de razoabilidade e simples 
bom senso. 

Eventual negociacao com o licitante vencedor, ocorrera quando a proposta vencedora 

estiver acima das estimativas do orgao. A Lei n° 10.520 permite que o pregoeiro negocie com 

o licitante classificado em primeiro lugar buscando preco mais adequado a estimativa da 

Administracao. A finalidade desta norma e autorizar a negociacao publica entre o proponente 

e o pregoeiro no caso de este ultimo nao estar satisfeito com o valor conseguido apos a etapa 

de lances. De suma importancia sera a justificativa do pregoeiro a respeito do valor final 

aceito para fins de contratacao. 

Apos a negociacao, pode ocorrer de nenhuma proposta classificada ser considerada 

aceitavel, por estarem acima ou abaixo da estimativa do orgao. Caso isso aconteca, sera 

hipotese de a licitacao ser considerada fracassada, por incompatibilidade com o valor que a 

Administracao estava disposta a pagar pela execucao do futuro contrato. 

A lei n° 10.520/2002, nao contempla a possibilidade de reabertura da fase de lances 

quando ela restar mfrutifera diante da nao-aceitacao de todas as propostas nela incluidas. 

Niebuhr (2000, p. 168) relata que, 

Na hipotese de todos os participantes restarem deselassificados (e 
inexistir regra expressa que determine a reabertura da fase de 
lances) somente e possivel verificar a aceitabilidade e proceder a 
habilitacao do licitante que ofertou a melhor proposta 
imediatamente subsequente a classificacao que restou infrutifera. Se 
sua proposta for eonforme ao edital e seu preco for aceitavel (aqui 
sao aplicaveis todas as consideracoes feitas a respeito, inclusive 
quanto a possibilidade de negociacao), entao tal proponente podera 
ser declarado vencedor da licitacao. Caso contrario podera ser seu 
subsequente, e assim sucessivamente, ate que uma proposta seja 
considerada vencedora. 

Caso esta solucao seja adotada e ainda nao se consiga uma proposta vencedora, 

declarar-se-a a licitacao fracassada e iniciar-se-a um novo certame. 
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Terceira fase: habilitacao 

Este e o momento do licitante entregar ao pregoeiro seu envelope de habilitacao. 

Definida a rnelhor proposta e tendo sido esta aceita, o pregoeiro registrara a decisao 

em ata e procedera a abertura do envelope contendo os documentos de habilitacao do licitante 

dono da referida proposta. Inverte-se a ordem proeedimental: procura-se verificar primeiro 

quem venceu a etapa comercial, para depois conferir os documentos de habilitacao do 

vencedor. Suprime-se, assim, tempo precioso despendido no exame da documentacao dos 

concorrentes que foram eliminados no julgamento das propostas. Caso o vencedor nao seja 

habilitado, de acordo com as exigencias constantes do edital, sera verificada a documentacao 

do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente. 

Entregues os envelopes, e considerando-se os principios da transparencia e 

publicidade dos atos, o pregoeiro devera abrir o envelope do licitante classificado em primeiro 

lugar e examinar os documentos apresentados, sendo que todos os interessados tem direito 

de examina-los. 

O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, devera verificar se o vencedor da etapa 

comercial (ou de julgamento): esta em situacao regular em reiacao aos Tributos e 

Contribuicoes Federals (Receita Federal), Divida Ativa da Uniao (Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional), a Seguridade Social (INSS) e FGTS; e as Fazendas Estadual e Municipal, 

quando for o caso; O decreto n° 4.485/2002, diz que a habilitacao dos fornecedores pode ser 

comprovada por meio de previa e regular inscricao cadastral no SICAF. O artigo 3° deste 

decreto deixa claro que os editais de licitacao para as contratacoes referidas no §1° do art. 1° 

deverao conter clausula permitindo a comprovacao da regularidade fiscal, da qualificacao 

econdmico-financeira e da habilitacao juridica por meio de cadastro no SICAF, definindo dia, 

hora e local para verificacao on line, no sistema. Como condicao necessaria para emissao de 

nota de empenho, cada Administracao devera realizar previa consulta ao SICAF para 

identificar possivel proibic&o de contratar com o Poder Publico; comprovacao de que atende 

as exigencias do edital quanto a habilitacao juridica e qualificaeoes tecnica e economico-

financeira. 

Se o licitante nao atender as exigencias habilitatorias, o pregoeiro examinara as ofertas 

subseqiientes e a qualificacao dos licitantes, na ordem de classificacao, e assim 

sucessivamente, ate a apuraGao de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante 

declarado vencedor. 
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Pode ocorrer de, no conjunto de proponentes classificados apos a sessao de lances, 

nenhum restar habilitado. A hipotese supoe a mabilitacao de todos os licitantes classificados. 

Se for aberta oportunidade para nova classificacao de proponentes dentre os nao classificados 

na fase de julgamento, e continuar-se sem vencedores, a licitacao devera ser declarada 

fracassada. 

Segundo Jacoby Fernandes ( 2003, pp. 552-553): 

No ato de julgamento da habilitacao, caso todas as empresas sejam 
inabilitadas, podera a Administracao optar pela aplicacao 
subsidiaria do §3° do artigo 48 da Lei n° 8.666/93, dando prazo para 
que todos reapresentem as devidas habilitacoes, ou entao, declarar o 
encerramento do pregao para tins de reconhecimento da licitacao 
fracassada (Lei n° 8.666/93, art. 24, VII). 

Mas o jurista Justen Filho (2002, p. 146), nao vislumbra esta possibilidade, declarando: 

Pode-se imaginar a hipotese em que se veritlque a inabiiitacab de 
todos os licitantes, ainda que tal se configure como bastante 
improvavel. Nesse caso, a Administracao devera encerrar o certame 
e iniciar outro. Nao seria possivel aplicar o disposto no artigo 48, 
§3° da Lei 8.666/93, tendo em vista a disparidade de situacoes dos 
diferentes licitantes. A reabertura da oportunidade de apresentacao 
de documentos se destina a permitir a continuidade da competicao. 
No caso, isso nao aconteceria. Apenas se promove o exame dos 
documentos apresentados pelo mais bem classificado na etapa de 
lances e assim por diante. Conceder nova oportunidade para 
apresentacao de documentos equivaleria outorgar ao melhor 
classificado este beneficio. 

Entao, nao havendo licitantes habilitados no certame o mesmo devera ser considerado 

fracassado e iniciar-se um novo certame para aquisicao do bem ou servico em comento. 

A lei n° 9.854, de 27/10/1999, realizou duas alteracoes na Lei n° 8.666/93; a primeira 

acrescentou o inciso V ao artigo 27, tornando obrigatoria para a habilitacao a demonstracao 

do cumprimento do disposto no inciso X X X I I I do artigo 7° da Constituicao Federal, que 

inclui no rol de direitos do trabalhador "a proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

a menores de 18 anos, e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condicao de aprendiz, 

a partir de 14 anos". A segunda alteracao foi o acrescimo do inciso X V I I I ao artigo 78 da Lei 

n° 8.666/93, que passa a elencar, como falta cometida pelo contratado, o descumprimento do 

disposto no referido inciso V do artigo 27. A regulamentacao destes requisitos aconteceu 

atraves do decreto n° 4.358, de 05/09/2002. 
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Quarta fase: Recurso 

A fase recursal do pregao e bastante diferente da licitacao convencional. Tem como 

caracteristica proeedimental importante a existencia de uma fase recursal. De acordo com o 

art. 4°, X V I I I da lei n° 10.520/2002 (2002, p.02), 

Declarado o vencedor, qualquer licitante podera manifestar imediata 
e motivadamente a inteneao de recorrer, quando Ihe sera concedido 
o prazo de 03 dias para apresentacao das razoes do recurso, ficando 
os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-
razoes em igual numero de dias, que comecarao a correr do termino 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 

O recurso devera ser apresentado, oralmente, que sera registrado em ata ou atraves de 

memorial, o qual podera ser enviado atraves de sistema de transmissao de dados e imagens 

tipo fac-simile ou outro similar, eonforme artigo 1° da lei n° 9.800/99. Devera haver uma 

vinculacao entre aquilo que o licitante indicou como sendo seu descontentamento com o 

pregao ao final da sessao e suas razoes recursais. Somente os recursos que observarem esta 

regra e que podem ser conhecidos pela Administracao. 

A interposicao de recurso com efeito suspensivo ao longo da sessao inviabilizaria a 

centralizacao das principals atividades desta modalidade na sessao publica. Por isso a inteneao 

de recorrer devera ser manifestada no final da sessao, sendo concedido o prazo de tres dias 

para a juntada de eventuais razoes escritas. A falta delas nao pode impedir a analise do 

recurso interposto oralmente. Este prazo podera ser estendido por normas locais ou editais de 

pregao. Este prazo nao pode ser reduzido. Os direitos garantidos na lei geral podem ser 

aumentados, jamais restringidos. 

Como a lei n° 10.520/2002 nio dispoe sobre o procedimento do recurso no Pregao. 

Entao se aplica subsidiariamente a regra da Lei Geral de Licitacoes, segundo a qual os 

recursos deverao ser interpostos perante a autoridade condutora do certame (o pregoeiro), que 

podera manter ou reformar sua decisao, hipotese em que encaminhara os autos, devidamente 

informados, a autoridade superior, para decisao. 

Os recursos interpostos ao final da sessao publica de Pregao tem efeito de suspender a 

contratacao enquanto nao forem decididos. Assim, enquanto pender decisao a seu respeito nao 

podera haver adjudicacao, homoiogacao e assinatura do contrato. 
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A decisao sobre recurso sera instruida por parecer do pregoeiro e homologada pela 

autoridade competente responsavel pela licitacao. O acolhimento do recurso implica na 

invalidaeao ou desfazimento dos atos que foram julgados detentores de vfcio, ilegalidade ou 

irregularidade insanavel. A restauracao da ordem juridica pode, preferencialmente, fazer-se 

pela correcao ou convalidacao do ato detentor de vfcio nao essencial. Nao sendo possivel esse 

caminho, impoe-se a eliminacao do ato invalido. 

A falta de recurso tempestivo e motivado por parte do licitante acarreta a decadencia, 

ou preclusao do direito de recorrer. 

O professor Meirelles (1989, p. 579) analisa os fenomenos da preclusao e da 

irretratabilidade dos atos na via administrativa da seguinte forma: 

Keaimente, o que ocorre nas uecisoes auministranvas rinais, e, 
apenas, preclusao administrativa, ou a irretratabilidade do ato 
perante a propria Administracao. E sua imodificabilidade na via 
administrativa, para estabilidade das relacoes entre as partes. Por 
isso nao atinge nem afeta situacoes ou direitos de terceiros... Essa 
imodificabilidade nao e efeito da coisa julgada administrativa, mas 
e conseqiiencia da preclusao das vias de impugnacao inteira 
(recursos administrativos) dos atos decisorios da propria 
administracao. Exauridos os meios de impugnacao administrativa, 
torna-se irretratavel, administrativamente, a ultima decisao... 

Por fim, a pretensao recursal descabida, desprovida de razoes minimamente solidas e 

razoaveis, feita apenas com intuito especulativo e procrastinatorio, e que acarrete um atraso na 

conclusao do certame, pode sujeitar o licitante a aplicacao da penalidade prevista o artigo 14 

do decreto n° 3555/2000, que preve penalidade de impedimento de licitar e contratar com a 

Administracao pelo prazo de ate cinco anos ao licitante que ensejar o retardamento do 

certame e tambem se comportar de modo inidoneo. A aplicacao desta penalidade nao esta 

condicionada a sua previsao no instrumento convocatorio do Pregao. Tal pena somente podera 

ser aplicada mediante garantia do direito de defesa do licitante, que devera ser citado para 

formular a sua defesa. 

Quinta fase: Adjudicacao 
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A adjudicacao e a declaracao oficial de que o objeto sera fornecido ou executado por 

aquele licitante determinado, julgado detentor das condicoes indispensaveis para o melhor 

adimplemento da obrigafao. Seu eonteudo, natureza juridica e seus efeitos nao se mostram 

diferentes do que passa no ambito de qualquer hcitacao regida pela Lei de Licitacoes. 

Para Sundfeld (1995, p. 132), 

Nas modalidades licitatorias proprias da lei n° 8.666/93, a 
adjudicacao e ato imediatamente posterior ao termino da fase de 
julgamento. Diz que serve para a comissao de licitacao dar por 
encerrado seu trabalho, tornando publico o resultado final do 
certame, depois de superada a decisao dos recursos. Trata-se de ato 
inteiramente vinculado, na medida em que, tendo sido a proposta 
considerada aceitavel, incluida no rol das classificadas e 
considerada a melhor apos a aplicacao do criterio de julgamento, 
ela nao pode ser preterida e deve haver adjudicacao. 

O professor Meirelles (1996, p. 32) em sua esclarecedora doutrina relata que: 

A adjudicacao compulsoria do objeto da licitacao ao vencedor e 
tambem principio irrelegavel no procedimento licitatorio. Vencida a 
licitacao, nasce para o vencedor o direito subjetivo a adjudicacao, isto 
e, a atribuicao de seu objeto a quem foi classificado em primeiro 
lugar. E essa adjudicacao e obrigatoria, nao podendo a administracao 
atribuir o objeto da licitacao a outrem que nao seja o vencedor, salvo 
se este desistir expressamente da licitacao ou nao firmar o contrato no 
prazo estabelecido no edital ou fixado pela Administracao de 
convocacao para sua assinatura, a menos que ocorra justo motivo para 
a recusa ou adiamento... O que a Administracao nao pode e contratar 
com outro que nao seja o adjudicatario enquanto valida sua 
adjudicacao. 

No Pregao, a adjudicacao do licitante vencedor sera feita pelo pregoeiro, ao final da 

sessao, sempre que nao houver por parte dos participantes manifestacao de inteneao de 

recurso. Por essa razao, a adjudicacao tem cunho meramente declaratory. Como a funcao do 

pregoeiro e conduzir o Pregao, nao sendo a autoridade com poderes para representar a 

entidade administrativa licitante, a adjudicacao nunca podera ter efeito constitutivo, que gera 

vinculac&o juridica da Administracao Publica perante o vencedor da licitacao. Caso ocorra a 

interposicao de recurso, a adjudicacao ou o acatamento do recurso sera realizada pela 

autoridade superior, depois de transcorridos os prazos devidos e decididos os recursos. 
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A administracao apos a adjudicacao tem as seguintes opcoes: homologar a licitacao, 

dando, destarte, eficacia ao ato adjudicatario; anular a licitacao, por ter havido vicio insanavel 

em seu procedimento; revogar a licitacao, por ser inconveniente ou inoportuna a contratacao; 

Sexta fase: homoiogacao 

A homoiogacao e a ultima etapa do procedimento licitatorio do pregao, quando 

ocorrera o controle final da legalidade de todo o procedimento pela autoridade competente. 

Homologado o pregao pela autoridade competente, o adjudicatario sera convocado 

para assinar o contrato no prazo definido em edital. 

Valle Figueiredo (1992, p. 80), deixa claro que a adjudicacao homologada gera para o 

vencedor os seguintes direitos e deveres: 

Direito de nao ser preterido; direito de exigir que se fundamentem 
as razoes, se o contrato nao se aperfeicoar; dever de sustentar a 
proposta para assinatura do contrato; dever de firmar contrato nos 
termos em que se obrigou. 

Apos os atos de adjudicacao e homoiogacao, ainda nas palavras da professora Valle 

Figueiredo (1992, p. 83) "nao e licito a Administracao ficar silente, abstendo-se de algum ato, 

quando deveria proferi-lo". Reconhece o STJ (1992 p.957): "Titular de simples expectativa de 

direito a contratacao, o licitante tem interesse legitime em obter Mandado de Seguranca que 

mantenha eficaz o resultado da licitacao em que obteve vitoria". 

Caso o adjudicatario se recuse a assinar o contrato, por quaisquer razoes, a 

Administracao podera convocar os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao para 

que cumpram suas propostas, as quais permanecerao validas pelo prazo de 60 dias (ou outro 

prazo fixado no edital). 

Com isto, o pregoeiro devera analisar a proposta economica do licitante melhor 

classificado, reiniciando-se, em reiacao a este pretendente, a etapa de aceitabilidade da fase de 

julgamento, seguindo-se com a verificacao de sua habilitacao. Significa que o pregoeiro, 

atendendo ao dever de publicidade, convocara os demais interessados e marcara uma data 

para que estes acompanhem eventual negociacao de precos e analise da documentacao de 
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habilitacao. Ao final desta nova sessao abre-se a fase recursal, relativamente as decisoes nela 

tomadas. Nao se olvide a necessidade de fazer constar do processo do Pregao todos os atos e 

decisoes tomadas nesta etapa. 

Note-se que nem a lei n° 10.320/2002, nem o decreto n° 3.555/2000 previram a 

obrigatoriedade de o segundo classificado submeter-se as mesmas condicoes ofertadas pelo 

primeiro, inclusive quanto ao preco. Por isso chega-se a conclusao que nem todas as normas 

da Lei Geral de Licitacoes poderao ser aplicadas ao pregao. Neste caso, a Administracao tera 

apenas a possibilidade de negociar com o segundo colocado, a fim de tornar sua proposta 

mais vantajosa para o poder publico. 

O motivo da recusa do adjudicado a eelebracao do contrato devera ser declarado e 

registrado nos autos, sob pena de sancoes. O artigo 43, § 5° da lei n° 8.666/93, reza que "as 

razoes para desistencia, nessa etapa, deverao ser fundamentadas em fato superveniente". 

Serao aplicadas ao licitante sancao administrativa de impedimento de licitar e celebrar 

contrato com a Administracao Publica, pelo prazo de ate cinco anos, nos seguintes casos: nao 

celebrar o contrato no prazo de validade de sua proposta; deixar de entregar ou apresentar 

documentacao falsa; ensejar o retardamento da execucao de seu objeto; nao mantiver a 

proposta; falhar ou fraudar na execucao do contrato; comportar-se de modo inidoneo; ou 

cometer fraude fiscal. Cabe ressaltar, que o artigo 87, §3° da lei n° 8.666/93 diz que somente 

os agentes politicos (Ministros, Secretarios de Estado ou de Municipios) tem competencia 

para aplicacao de tal sancao. 

E salutar lembrar que para aplicacao de qualquer sancao depende da realizacao de 

procedimento onde se garanta a defesa previa, devendo-se conceder prazo ao acusado para 

manifestacao, alem de se admitir a producao probatoria e demais consequeneias dos 

principios constitucionais do contraditorio e da ampla defesa. 

Muitas vezes, as peeuliaridades do pregao impedem o uso de algumas regras da lei n° 

8.666/93. No Pregao os envelopes de habilitacao nao abertos e demais documentos nao serao 

devolvidos aos licitantes, pois isto podera vir a ocorrer posteriormente. 

A contratacao se encerra com a respectiva assinatura do termo contratual. As 

prerrogativas administrativas de alteracao unilateral do contrato e as demais previstas no 

artigo 58 da lei n° 8.666/93 tambem serao aplicadas ao Pregao. 



CAPITULO 3 FORM AS DE REALIZACAO DO PREGAO 

No capitulo anterior foi feita uma abordagem geral sobre a modalidade licitatoria 

pregao, enfocando toda a materia tratada na legislacao correlata ao mesmo, Neste capitulo 

estudaremos os principals pontes do Pregao Presencial e do Pregao Eletronico. 

O Pregao podera ser realizado na forma presencial, onde os participantes de modo 

traditional comparecem ao orgao licitador, na data e bora previamente determinada, e, la 

apresentam as suas propostas e lances verbais. Ao lado dessa forma, a Lei do Pregao 

possibilitou a adocao do chamado Pregao Eletronico, onde nao ha a presenca fisica dos 

representantes das empresas licitantes, pois este ocorrera por meio da utiiizacao de recursos 

de tecnologia da informacao, isto e, por meio da Internet. 

3.1 Pregao Presencial 

O decreto n° 3.555/2000 regulamenta o Pregao Presencial, Para uniformizar 

procedimentos e facilitar o relacionamento entre as unidades de compra e os orgaos 

requisitantes, passou a exigir a inclusao de dois novos documentos dentre aqueles que formam 

o processo: o termo de referencia e a planilha de custos. Este decreto incluiu esses 

documentos entre os essentials da licitacao, consignando, assim, a necessaria participacao que 

o orgao requisitante do bem ou servico a ser licitado tem na definicao e, consequentcmente, 

na posterior satisfacao com o item que lhe sera entregue. 

No termo de referencia devem estar especificadas todas as informacoes necessarias a 

respeito do objeto, de forma clara, precisa e suficiente, para que sejam atendidas as reais 

necessidades da Administracao, visando a avaliacao do impacto financeiro que a aquisicao 

causara nas contas publicas e servir de suporte na elaboracao do edital. 

O termo de referencia e de exigencia obrigatoria em todas os certames lititatorios na 

modalidade pregao, devendo ser apresentado na fase preparatoria do processo. Sera elaborado 

pelo orgao requisitante da licitacao. 

A planilha de custos tem o papel de auxiliar o pregoeiro na verificacao da 

aceitabilidade do preco proposto pelos licitantes no momenta da sessao publica do Pregao. 
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O decreto n° 3.555/2000 tem regra especifica sobre a forma de convocacto dos 

interessados. Nos orgaos da Administracao Publica Federal a publicacao de aviso e feita em 

funcao das faixas monetarias abaixo descritas: para bens e servicos de valores estimados em 

ate R$ 160.000,00 no Diario oficial da Uniao e na Internet; para bens e servicos de valores 

acima de R$ 160.000,00 ate R$ 650.000,00, no Diario Oficial da Uniao, na Internet e em 

jornal de grande circulacao local; para bens e servicos de valores acima de R$ 650.000,00, no 

Diario Oficial da Uniao, na Internet e em jornal de grande circulacao regional ou nacional. 

Podem surgir diividas quanto ao local na internet em que os avisos podem ser lidos. A 

lei diz que "copias do edital e do respect ivo aviso serao colocadas a disposicao de qualquer 

pessoa para consulta e divulgadas na forma da lei n° 9.755, de 16/12/1998". Referida lei trata 

da home page na internet do Tribunal de Contas da Uniao, para divulgac&o de dados e 

informacoes la especificados. Alem deste local, o Decreto Federal n° 3.555/2000 ainda 

determina que, tratando-se de orgao ou entidade integrante do Sistema de Servicos Gerais -

SISG, a Integra do edital devera esta disponivel em meio eletronico, na internet, no site 

www.comprasnet.gov.br, independentemente do valor estimado. 

3.1.1 Fases do Pregao Presencial. 

Apenas relacionaremos as fases do Pregao Presencial, sem discorrer minuciosamente 

sobre as mesmas, tendo em vista que todas elas ja foram explanadas item 2.5 do capitulo 

anterior: credenciamento das empresas; recebimento dos envelopes de propostas e 

documentacao; abertura em primeiro lugar dos envelopes de propostas e precos; abertura da 

sessao de lances; o pregoeiro informa os precos e registra em ata e no sistema visual (quadro 

negro ou datashow - se possivel); o pregoeiro informa as propostas classificadas; selecao das 

propostas acima em 10% ou ate o numero maximo de tres; o pregoeiro solicita novos lances 

verbais que deverao ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, 

iniciando-se pela ultima empresa classificada; caso nao se realize lance verbal, serao 

verificados a conformidade da proposta escrita de menor preco e o valor estimado; abertura 

do envelope de documentacao da empresa vencedora; analise da documentacao da empresa 

vencedora; se nao habilitada, o pregoeiro examinara os documentos de habilitacao do segundo 

colocado. Neste caso, devera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido 

melhor preco; adjudicacao ou nao do objeto; apresentacao da proposta e da documentacao 

http://www.comprasnet.gov.br
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para os outros licitantes; havendo recurso, consignar em ata o resumo das alegacoes; abrindo-

se prazo de tres dias uteis para juntada das alegacoes do recorrente, e mesmo prazo para 

alegacoes da parte recorrida e dos outros licitantes. Decisao motivada do recurso pelo 

pregoeiro e encamirmamento a autoridade competente. Caso o recurso seja provido, anulacao 

das fases posteriores e sua repeticao. Se o recurso for improvido o processo ira para 

homoiogacao pela autoridade competente; leitura da ata, assinatura pelos licitantes presentes, 

pelo pregoeiro e pela equipe de apoio, distribuindo copia a todos; eneerramento da sessao; 

remessa do processo a autoridade competente para fins de homoiogacao do certame e 

autorizacao para contratar; emissao de empenho; assinatura do contrato; 

3.2 Pregao Eletronico 

O Pregao Eletronico nao corresponde a uma nova e distinta modalidade de licitacao. 

Trata-se da mesma modalidade licitatoria criada e descrita no vetado artigo 2°, § 1° da lei n° 

10.520/2002 (2002, p. 01), "podera ser realizado o pregao por meio da utiiizacao de recursos 

de tecnologia da informacao, nos termos de regulamentacao especifica". A regulamentacao 

deste paragrafo aconteceu com o decreto n° 3.697, de 21/12/2000, que institucionalizou 

definitivamente o Pregao Eletronico no ambito federal. No ano de 2005, foi editado o decreto 

n° 5.450, de 31/05/2005, regulamentando o Pregao, na forma eletronica, para aquisicao de 

bens e servicos comuns. 

Essa nova legislacao acompanha as mais recentes conquistas cientificas e tecnologicas 

das ultimas decadas. Proporcionando a Administracao a utiiizacao dos recursos eletronicos ou 

de tecnologia da informacao e de ferramentas mais modernas e celeres, em consonancia com 

os principios maiores da presteza, desburocratizaeao. 

Pregao Eletronico e um procedimento licitatorio em que o nucleo das atividades 

competitivas faz-se atraves da utiiizacao dos meios de comunicacao a distancia, mais 

especificamente da rede de computadores, conhecida mundialmente por 'internet'. 

A ausencia de sessao solene, de envelopes de habilitacao e propostas e de lances 

verbais representa as caracteristicas basicas do pregao eletronico. Em todas as etapas do 

certame, o sistema do pregao eletronico devera valer-se de recursos de criptografia e de 

autenticacao eletronica em condicoes adequadas de seguranca. 

Segundo Coelho Motta (2004, p. 32-33), 
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O paragralo 1° em tela iaz parte de urn ampiu Ieque de 
determinacoes oficiais, legislativas e mesmo provenientes da midia, 
que reconhecem e ressaltam o crescente papel da ciencia da 
informatica, da internet e da comunicacao por meio eletronico de 
modo geral, no sentido de incremenlar o conhecimenlo, a 
participacao e o controle da Administracao pelo cidadao; tendo 
ainda explicito respaldo no artigo 48 da lei complementar n° 
101/2000, a lei de Responsabilidade Fiscal, que preve como 
instrumento de transparencia da gestao fiscal ampla divulgacao de 
documentos de controle da gestao fiscal em meio eletronico de 
acesso ao publico. O artigo 49 da mesma lei prossegue nessa iinha, 
determinando a visibilidade das prestacoes de contas. 

A peculiaridade do Pregao Eletronico e que a sessao publica deste procedimento 

licitatorio acontece em um ambiente virtual - Internet. 

As compras e fornecimentos pela internet, no meio empresarial, tornaram-se pratica 

comum. Por isso o servico publico nao poderia manter-se inerte na retaguarda, embora, 

certamente, a propria lei imponha os limites e o ambito exato de utilizacao do meio 

informatico. O primeiro pregao eletronico foi realizado pelo Ministerio do Planejamento, 

Or9amento e Gestao em 29.12.2000. Podendo-se considera-lo o pioneiro nesta nova forma 

eletronica de compras, sendo gestor do sistema COMPRASNET (portal de compras do 

governo federal). 

O COMPRASNET esta inserido no Sistema Integrado de Administracao e Servicos 

Gerais (SIASG), conforme demonstrado no quadro abaixo: 

SISTEMA INTEGRADO 
DE ADMINISTRACAO 
DE SERVICOS GERAIS • 1 

COMPRASNET 
i A 

Fonte: https:/Anvw.comprasnet.gON'.br 
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O grafico abaixo mostra que o COMPRASNET esta dentro do Sistema Integrado de 

Administracao de Services Gerais, podendo ser acessado pelos fornecedores, sociedade e Unidades de 

Gestao (que sao as Instituicoes Federais que realizam o pregao no ambito federal). Bern como esta 

interligado atraves do SIASG com sistemas corporativos da Secretaria da Receita Federal, Secretaria 

do Tesouro Nacional, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Instituto Nacional de Seguro Social, 

Fundo de Garantia por Tempo de Servico e Imprensa Nacional. 

w w w . c o m p r a s n e t . g o v . b r 

Siste 
mas 
Corp 
orati 

Unidades 
de Gestao 

Fonte: http:/Avww.comprasnet.gov.br 

A autorizacao legal permite que normas complementares sejam editadas para dar 

formato a esta via eletronica do pregao, sendo absolutamente vedado qualquer desvio da 

norma geral do Pregao e/ou da Lei Geral de Licitacoes. 

No Pregao Eletronico, como no Pregao Presencial, faz-se necessario o registro de 

todos os atos e formalizacao do processo administrativo de escolha do particular ate a 

celebracao do contrato. 

3.2.1 Principais mudancas trazidas com o decreto n° 5.450/2005. 

O decreto n° 5.450, de 31.05.2005, que regulamenta o Pregao Eletronico, apresenta as 

seguintes mudancas neste procedimento licitatorio: obrigatoriedade de utilizacao da 

http://www.comprasnet.gov.br
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modalidade Pregao, na forma eletronica; Pregao Presencial, somente com justificativa 

mostrando a inviabilidade do uso do pregao eletronico; permissao para a contratacao de 

servicos de engenharia, mantendo a vedacao para obras; obrigatoriedade de registro cadastral 

atualizado (conforme citado do item 2.5 do capitulo anterior); julgamento dos recursos em 

que o pregoeiro mantiver sua decisao; vinculacao do pregoeiro ao SISG; possibilidade de 

reconducao do pregoeiro; exigencia do SICAF para outras esferas e poderes; alteracao dos 

valores que definem os meios de publicacao; alteracao dos prazos e formas de impugnacao e 

questionamento; possibilidade de envio, por parte do licitante, de lance inferior ao ultimo por 

ele ofertado; previsao em edital de condicoes de habilitacao; encaminhamento de planilha 

eletronica atualizada; utilizacao do Sistema de Cotacao Eletronica preferencialmente; 

adequacao dos prazos recursais; manutencao das condicoes de habilitacao durante a vigencia 

do contrato ou da ata de registro de precos; valores para divulgacao dos editais de Pregoes 

Eletronicos: valores de ate R$ 650 mil, Diario Oficial da Uniao e internet; valores acima de 

R$ 650 mil ate R$ 1,3 milhoes, Diario Oficial da Uniao, internet e jornal de grande circulacao 

local; valores superiores a R$ 1,3 milhoes, Diario Oficial da Uniao, internet e jornal de grande 

circulacao regional ou nacional. 

Quadro demonstrativo de divulgacao do Pregao Eletronico 

D I V U L G A C A O D O P R E G A O 

Fonte: https://www-COinprasnetgov.br 

https://www-COinprasnetgov.br
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Em agosto de 2005 foi editado o decreto n° 5.504, estabelendo a exigencia de 

utilizacao do pregao, preferencialmente na forma eletronica, para entes publicos ou privados, 

nas contratacoes de bens e servicos comuns, realizadas em decorrencia de transferencias 

voluntarias de recursos publicos da Uniao, provenientes de convenios ou instrumentos 

congeneres, ou consorcios publicos. 

3.2.2 Edital do Pregao Eletronico 

O edital especificara: a responsabilidade do licitante por todas as transacoes que forem 

efetuadas em seu nome no sistema eletronico; a responsabilidade do licitante pelo onus 

decorrente de perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas 

pelo sistema ou de desconexao; as referencias de tempo no edital, no aviso e durante a sessao 

publica observarao o horario de Brasilia - DF; o prazo para os interessados apresentarem suas 

propostas, atraves do sistema eletronico, nao podera ser inferior a oito dias uteis, contados da 

publicacao do aviso. 

3.2.3 Procedimento do Pregao Eletronico 

O procedimento do Pregao Eletronico ocorrera da seguinte forma: realizacao em 

sessao publica, por meio de sistema eletronico que promova a comunicacao via internet; a 

autoridade competente devera credenciar perante o provedor do sistema eletronico, o 

pregoeiro, os membros da equipe de apoio, e os operadores do sistema. Da mesma forma o 

licitante tera que se credenciar ao provedor do sistema (COMPRASNET); o credenciamento 

se dara atraves de senha de acesso ao sistema de compras / contratacoes (COMPRASNET); 

no edital do Pregao Eletronico deverao constar todos os requisitos da lei n° 10.520/2002, 

devendo ser acrescentado data e horario para realizacao do pregao e a designacao do site. O 

edital especificara: a) a responsabilidade do licitante por todas as transacoes que forem 

efetuadas em seu nome no sistema eletronico; b) a responsabilidade do licitante pelo onus 

decorrente de perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas 
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pelo sistema ou de desconexao; c) as referencias de tempo no edital, no aviso e durante a 

sessao publica observarao o horario de Brasilia - DF; d)o prazo para os interessados 

apresentarem suas propostas, atraves do sistema eletronico, nao podera ser inferior a oito dias 

uteis, contados da publicacao do aviso; a sessao tera inicio, no horario previsto no edital, com 

a divulgacao das propostas de precos recebidas e em perfeita consonancia com as 

especificacoes e condicoes do edital; os licitantes poderao oferecer lances sucessivos. 

Entretanto so serao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance registrado 

no sistema eletronico; havendo dois ou mais lances com o mesmo valor, prevalecera aquele 

que for recebido e registrado no sistema em primeiro lugar; durante o transcurso da sessao, os 

licitantes serao informados, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do 

detentor do lance; a etapa de lances sera encerrada mediante aviso de fechamento iminente 

dos lances, emitidos pelo sistema eletronico aos licitantes, apos o que transcorrera o tempo de 

ate 30 minutos, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcao de lances; o 

pregoeiro anunciara pelo sistema o licitante vencedor; para os recursos e as contra-razoes, 

sera utilizado exclusivamente o sistema eletronico, atraves de formularios proprios; o licitante 

vencedor devera comprovar a sua habilitacao, mediante encaminhamento da documentacao 

via fax, com posterior envio dos originais, ou copias autenticadas; todos os procedimentos da 

sessao publica constarao de ata divulgada no sistema eletronico; se a proposta de menor valor 

nao for aceitavel, ou se o licitante desatender as exigencias habilitatorias, o pregoeiro 

examinara a proposta subseqiiente, procedendo a sua habilitacao, na ordem de classificacao, 

sucessivamente, ate a apuracao de uma que atenda ao edital; atendidas as exigencias fixadas 

no edital, sera declarado o licitante vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto; cumpridos todos 

os procedimentos da licitacao, a autoridade competente a homologara e chamara o licitante 

vencedor para assinar o contrato no prazo do edital. 

Os quadros abaixo demonstram todo o desenrolar do procedimento do Pregao para o 

fornecedor, Instituicao que esta realizando-o, pregoeiro e a sociedade, mostrando toda a 

transparencia peculiar a essa modalidade licitatoria. 
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Fonte: https://\vw\v.comprasnet.gov.br. 

Na ultima parte desta pesquisa apresentar-se-a as vantagens e resultados alcancados na 

esfera federal com o uso da modalidade Pregao. 

https:///vw/v.comprasnet.gov.br


CAPITULO 4 VANTAGENS E RESULTADOS DO USO DO PREGAO NA ESFERA 

FEDERAL 

Considerando as vantagens e resultados satisfatorios advindos das experiencias 

implementadas com o Pregao Eletronico, o Governo Federal passou a incentivar 

progressivamente o uso e a difusao do pregao junto a todos os orgaos federais, evidenciando a 

intencao de consolida-lo como modalidade licitatoria de primeira grandeza, em se tratando de 

aquisicoes de bens e servicos comuns. 

Neste capitulo mostrar-se-a os principais beneficios conseguidos com o uso do Pregao 

na esfera federal. 

4.1 Beneficios atingidos com o uso do Pregao Eletronico 

A adocao do Pregao, e a implementacao de sua forma eletronica viabilizaram um 

notavel incentivo a competitividade e a ampliacao da disputa entre fornecedores, que 

passaram a dar uma maior credibilidade as contratacoes publicas e aos certames licitatorios, 

eis que nesta modalidade se reduz drasticamente as possibilidades de fraudes, conluios, 

conchavos, e todas os demais meios escusos e fraudulentos que dantes eram levados a cabo 

por servidores e fornecedores inescrupulosos. 

O Ministro do Planejamento, Orcamento e Gestao, Dr. Paulo Bernardo (2005, 723), 

apos assinatura do decreto em 31.05.2005, relatou que, 

O pregao e a modalidade de licitacao publica m a i s bcm sucedida ate 
hoje implementadas, e mais rapida e reduz custos na media de cerca 
de 15%, podcndo chegar a 30% de economia nas compras 
governamentais. 

O Pregao possibilitou, em 2005, uma economia media de 30% entre os precos de 

referenda e os precos obtidos. Bern como verificou-se uma reducao do prazo para contratar: 

pregao: 17 dias; convite: 22 dias; tomada de precos: 90 dias; concorrencia: 120 dias. Como 

adiante se demonstra. 
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Diante das vantagens oferecidas por este sistema, a lei n° 10.191, de 14 de fevereiro 

de 2001, foi modificada, para autorizar que a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municipios possam adotar o Pregao, comum ou eletronico, nas licitacoes de registro de precos 

para a aquisicao de bens e servicos comuns da area de saude, desde que integrem o Sistema 

Unico de Saude. 

Na Administracao Publica Federal foram alcancados os seguintes resultados com o 

uso do Pregao Eletronico: reducao do rito processual burocratico; maior competitividade no 

certame, com disputa aberta de precos; reducao do tempo medio das contratacoes; reducao 

geral dos custos, por meio da otimizacao dos recursos humanos e fmanceiros; 

Os principals beneficiarios do uso desta nova modalidade licitatoria foram: a 

Administracao Publica, pois havera maior competitividade, reducao burocratica e celeridade 

processual, gerando menor custo; empresas licitantes, maior oportunidade de negocio e 

celeridade no processo; sociedade, com a reducao do custo e prazo da disponibilidade dos 

servicos publicos, ou seja, serao disponibilizados mais servicos publicos em tempo habil. 

4.2 Estatistica das licitacoes do Governo Federal 

O Pregao Eletronico do governo cresceu 103%: o numero de Pregoes Eletronicos do 

Governo Federal de 2004 cresceu 103% frente ao ano anterior, revelou um balanco divulgado 

pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacao (SLTI), do Ministerio do 

Planejamento. Segundo o orgao, foram 3.024 transacoes realizadas no ano passado, frente a 

1.488 de 2003. Em comparacao com 2002, a alta foi de aproximadamente 300%. 

Os graficos abaixo, alguns dados para enfatizar o sucesso do uso da modalidade 

Pregao Eletronico na esfera federal. 

O primeiro quadro mostra mes a mes a adesao dos orgaos da Administracao Publica 

Federal a nova modalidade licitatoria do pregao no ano de 2005. Constatando-se a evolucao 

do seu uso. Como veremos no mes de Janeiro de 2005 foram realizados apenas 75 pregoes 

eletronicos, 266 pregoes presenciais e 262 processos licitatorios nas demais modalidades, 

enquanto que em dezembro de 2005, esta realidade estava bem diferente, pois ja haviam sido 

realizados 5.492 pregoes eletronicos, 964 pregoes presenciais e 2.631 processos nas demais 

modalidades licitatorias. Com isso percebe-se que o Pregao esta dando uma nova dinamica as 

compras governamentais, trazendo rapidez e eficiencia para o setor publico. 
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No segundo quadro, verifica-se que as mudancas trazidas com o uso do Pregao apos 

edicao dos decretos n°. 5450/05, e 5.504/05, foram muito positivas, pois a maioria das 

compras do setor publico estao sendo realizadas atraves desta nova modalidade licitatoria. 

Valor mensal do numero de processos de 
compra, segundo as modalidades - Janeiro 

a Dezembro de 2005 

Periodo Pregao Eletronico Pregao 
Presencial 

Outras Modalidades Total 

Janeiro/05 75 266 262 603 
Fevereiro/05 86 359 477 922 

159 546 1.038 1.743 
Abril/05 207 659 1.400 2.266 
Maio/05 280 831 1.776 2.887 
Junho/05 ZA7 sec 2.132 3.408 
Julho/05 491 708 2.060 3.259 
Agosto/05 950 575 1.541 3.066 
SetemDro/05 1.529 452 1.093 3.074 
Oi f lhrn/ns 1.703 40.*i 1.321 3.429 

Novembro/05 2.640 448 1.973 5.061 

Dezembro/05 5.492 964 2.631 9.087 
Total 13.959 7.082 17.764 38.805 

Fonte: http:/Avww.esaf.fazcnda.go\ br/cursos/III-Adm-Orcamentaria/slides.html. 

Variagao percentua l m e n s a l 1 do numero de 
processos de compra., segundo as 

modal idades - Junho a Dezembro /2005 

1600% 

4 Preuao Eletronico P ieqao Presenc ia l Outras Modalidades 

' Em relacao ao mes de junho 05. 
Fonte: http://\\\v\v.esaf.fazenda.gov.br/cursos/IH-Adm-Orcamentaria/slides.html. 

http://///v/v.esaf.fazenda.gov.br/cursos/IH-Adm-Orcamentaria/slides.html
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Nos dois graficos abaixo, demonstrar-se-a o crescimento da modalidade Pregao dos 

anos de 2004 para 2005, em relacao as demais modalidades licitatorias. 

Numero de processos de compra e 
variagao percentual, segundo as 

modalidades e o ano 
Janeiro a Dezembro 

M o d a l i d a d e s d e 
C o m p r a 

N u m e r o P r o c e s s o s d e C o m p r a D i f e r e n c a 
( 2 0 0 5 e m 
r e l a c a o a 

2 0 0 4 ) 

V a r i a c a o % 
( 2 0 0 5 e m 
r e l a c a o a 

2 0 0 4 ) 

M o d a l i d a d e s d e 
C o m p r a 2 0 0 4 2 0 0 5 

D i f e r e n c a 
( 2 0 0 5 e m 
r e l a c a o a 

2 0 0 4 ) 

V a r i a c a o % 
( 2 0 0 5 e m 
r e l a c a o a 

2 0 0 4 ) 
Concorrencia 749 678 -71 - 9 % 

Cone. Intemacional 58 85 27 4 7 % 

Convite 20 .743 14 .704 -6.039 - 2 9 % 

Tomadfl de Pregos 2.991 2 .297 -694 - 2 3 % 

Pregao Eletronico 2 .792 13 .959 11.167 4 0 0 % 

Pregso Presencial 9 .4 -4 i 7 .082 -2.353 - 2 5 % 

T o t a l 3 6 . 7 7 4 3 8 . 8 0 5 

Fonte: http:/Avw\v.esaf.fazenda.gov.br/cursos/III-Adm-Orcamentaria/slides.html. 

Participagao das modalidades no numero de 
processos de compra - Janeiro a Dezembro 

Fonte: http:/AvAvw.esaf.fazenda.t;ov.br/cursos/III-Adm-Orcamentaria/slides.html. 
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Nos dois quadros abaixo, demonstrar-se-a os valores empenhados por cada uma das 

modalidades licitatorias. previstas na legislacao patria. e constatamos os resultados 

proveitosos conseguidos com o uso da modalidade Pregao. 

Valor empenhado de compra e variacao 
percentual, segundo as modalidades e o ano 

Janeiro a Dezembro 

r ioda i idades cie 
C o m p r a 

Valor E m p e n h a d o de Compra 
D i fe renca ( 2 0 0 5 

em re lacao a 
2 0 0 4 ) 

V a r i a c a o 
% ( 2 0 0 5 

em 
re lacao a 

2 0 0 4 ) 

r ioda i idades cie 
C o m p r a 2 0 0 4 2 0 0 5 

D i fe renca ( 2 0 0 5 
em re lacao a 

2 0 0 4 ) 

V a r i a c a o 
% ( 2 0 0 5 

em 
re lacao a 

2 0 0 4 ) 
Concorrencia 1.247.124.271.39 1.121 212 373,61 -125.911.897,78 -10% 

Cone. Internacional 646.878.695,61 91.869.111,39 -555.009.584,22 -86% 

Convite 404.604.778,75 276.450.419.05 -128.154.359,70 -32% 

Tomadi de Pregc-3 456.273.230,67 357.267.701,69 -33.005.578,98 -22% 

Pregao Eletronico 284.592.921,24 1.130.440.988.90 845.848.067.66 297% 

Pregao Presencial 2.494.922.966,34 2.037.981.363,90 -456.941.602.44 -18% 

Total 5.534.396.914.00 5.015.221.958,54 

Fonte: hrtp:/A\\v\v.esaf.fazenda.gov.br/cursos/HI-Adm-Orcamentaria/slides.html. 

Participacao das modalidades no valor 
empenhado de compra 

Janeiro a Dezembro 

2004 

50% 

1 2 * 

:. 

2005 

63% 
Preqao. 

Presencial e 
j j ^ ^ V i Eletronico 

m'rnmit da f*-«va» lf'-iij»itM-fi.t 

Fonte: http:/Av\vw.esaf.fazenda.gov.br/cursos/III-Adm-Orcamentaria/slides.html 
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Nos dois quadros seguintes mostrar-se-a os materiais mais adquiridos por Pregao no 

ano de 2005. 

Materials mais comprados por pregao eletronico, segundo o 
numero de processos de compra - Janeiro a Dezembro de 2005 

Etjuiparnenlas e artigoe psra uso 

n ? nn- -i i r n r r m n n-n n o I " f i n m m r | - - n n 

Fonte: http:/Av\v\v.esaf.fazenda.aov.br/cursos/III-Adm-Orcamentaria/slides.html. 

Materials mais comprados por pregao eletronico, segundo o valor 
empenhado de compra Janeiro a Dezembro de 2005 

0,00 700 ODD ODD 4 0 0 ODD 000 BOO ODD.000 800 00D DOO 1 0 0 0 000 0 1 2D0 OOD 0 1 4 0 0 000 0 
m ._n .rn ,oc "nnn nn.rr rr.~n 

V a l o r E m p e n h a d o de C o m p r a 

Fonte: http:/Av\v\v.esaf.fazenda.go\.br/cursos/HI-Adm-Orcamentaria/slideshtml. 

http://fazenda.aov.br/cursos/III-Adm-Orcamentaria/slides
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Pode-se com as informacoes e consideracoes feitas ao longo deste capitulo chegar a 

algumas conclusoes. Primeiro, que o uso do pregao eletronico esta sendo uma realidade na 

esfera federal, e como consequencia as compras governamentais estao sendo adquiridas por 

melhores precos, sobrando recursos para outros investimentos. Segundo, que a sociedade tern 

uma maior participacao no processo das aquisicoes do poder publico, tendo em vista, que 

podera acompanhar o desenrolar de todo o procedimento licitatorio. Terceiro, verifica-se que 

a preferencia de aquisicao por Pregao Eletronico de diversos materials cresceu 

significativamente de Janeiro a dezembro de 2005, conforme restou demonstrado nos graficos 

acima expostos. 



CONSIDERACOES FINAIS 

Ao finalizarmos a presente pesquisa, cujo foco principal foi abranger a identificacao 

da norma geral do Pregao e os resultados alcancados com sua utilizacao na esfera federal, 

exporemos as principals conclusoes alcancadas no seu decurso. 

A licitacao e um procedimento atraves do qual a Administracao Publica seleciona as 

propostas que melhor atendam ao interesse coletivo, ou seja, aquelas que sao mais vantajosas. 

Tern como maior fundamento, o principio constitucional da isonomia, exigindo que a 

Administracao Publica trate os administrados de forma igual. Tern tambem como 

fundamentos os principios da moralidade e da impessoalidade, pois estes obstam contratacoes 

pelo Poder Publico motivadas por interesses escusos ou pessoais. 

De acordo com o artigo 1° da lei n° 8.666/93 todas as modalidades licitatorias sao 

obrigatorias e de suma importancia para as contratacoes a serem realizadas pela 

Administracao Publica, sendo usadas de acordo com as necessidades e realidade do orgao 

promotor do certame. Nos casos em que a licitacao e considerada dispensada (alienacao de 

bens da Administracao) a propria norma indica a sua desnecessidade. A licitacao sera 

dispensavel, quando a lei deixa o gestor publico com a disponibilidade de realiza-la ou nao, 

conforme ocorra uma das hipoteses previstas na norma. Na licitacao inexigivel, ha um 

impedimento implicito para a realizacao da licitacao, pois existe um impedimento juridico 

para a competicao. 

Sempre se reconheceu que o foco central da lei n° 8.666/93 sao os contratos de obras 

publicas, apesar de ser aplicavel a um amplo leque de contratos com objetos muito distintos 

entre si, pois a lei de licitacoes nao e didatica, tendo em vista que nao distingue o tipo de 

procedimento conforme o tipo de contrato. 

A licitacao e composta de duas fases fundamentals: a primeira destina-se ao exame dos 

sujeitos que participam do processo e a segunda refere-se ao exame das propostas. 

Para contextualizar o tema do nosso trabalho foi necessario proceder a uma exposicao 

das normas juridicas e dos fatos que estiveram relacionados a criacao da nova modalidade de 

Pregao no Direito Brasileiro. 

Com a edicao da Medida Provisoria n° 2.026, de 04.05.2000, a qual admitiu a 

aplicabilidade do Pregao apenas para a Uniao Federal, ficando expressamente excluidos do 

ambito dos Estados, Distrito Federal e Municipios. Essa situacao gerou varios 
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questionamentos de ordem juridica, entre os quais: a ausencia dos pressupostos 

constitucionais para a edicao de medida provisoria criando nova modalidade licitatoria; o 

problema de sua reedicao por 18 meses consecutivos; a restricao de sua aplicacao a Uniao 

Federal. 

Portanto, a Medida Provisoria 2.026/2000 e inconstitucional por dois motivos: 

ausencia dos pressupostos constitucionais para sua edicao e restricao de sua aplicabilidade a 

esfera federal, tendo em vista a competencia privativa da Uniao para a edicao de normas 

gerais em materia de licitacao. 

A competencia para criacao de nova modalidade licitatoria deve ser entendida como 

norma geral de licitacao, sendo propria da Uniao, e envolve a definicao da estrutura da nova 

modalidade e das regras que lhe sao caracterizadoras, como garantia dos vetores da seguranca 

e certeza juridicas. A norma geral veiculadora do Pregao deve ser aplicavel indistintamente a 

todas as esferas federativas. 

Ao identificarmos a hipotese do cabimento do Pregao, concluimos que a modalidade 

pregao possui um ambito proprio de contratacao, qual seja, o da contratacao de bens e 

servicos comuns, qualquer que seja o valor envolvido. 

O Pregao e a modalidade de licitacao para aquisicao de bens e servicos comuns. Bern e 

servico comum e conceito vago, precisando ser interpretado. 

Os decretos n° 3.555/2000 e 3.697/2000, trazem um rol de bens e servicos comuns, o 

que para alguns autores e exaustivo, ficando o Poder Publico adstrito a licitar por Pregao 

apenas os materials e servicos que constam nesse anexo. Para a grande maioria, inclusive para 

o Tribunal de Contas da Uniao. o referido rol deve ser concebido como especie de referenda 

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

lista de bens e servicos qualificados como comuns deve ser considerada de carater meramente 

exemplificativo. O que importa realmente e que o bem ou servico se revista de natureza 

comum, sendo verificado em cada caso concreto. Entendemos que o referido rol e 

exemplificativo e devera ser usado como parametro de consulta quando a Administracao for 

realizar uma licitacao na modalidade Pregao. 

A descricao detalhada e extensa do objeto no edital e medida garantidora de clareza, 

nao se configurando em um fator impeditivo de contratacao por meio de Pregao. Importa, 

para o cabimento do pregao, que as propostas possam ser objetivamente comparadas, visando 

o criterio do menor preco, e sumariedade do procedimento. 

Compoe a identidade juridica do Pregao, sua peculiar estrutura procedimental, 

formada por uma fase preparatoria e uma fase licitatoria. A fase preparatoria do procedimento 
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do Pregao envolve a instauracao do procedimento, a definicao do condutor dos atos e a 

publicidade do edital. A norma geral do Pregao impoe a Administracao o dever de justificar a 

contratacao e realizar a respectiva reserva orcamentaria, a escolha do servidor que sera 

responsavel pela conducao do procedimento, bem como sua equipe de apoio. No edital 

deverao constar todas as informacoes para a afericao do interesse na participacao do certame. 

A fase licitatoria do Pregao concentra os atos de disputa e escolha da proposta vencedora. 

Desenvolve-se principalmente na sessao publica, momento fundamental do procedimento, 

pois nela estao concentrados todos os atos relacionados a escolha do particular contratante, 

como o recebimento, analise, julgamento e decisao a respeito das propostas. Procedemos a 

sua divisao em seis subfases. para um estudo mais completo de cada uma delas: fase inicial 

(verificacao e admissibilidade das propostas); fase de julgamento (momento da escolha da 

melhor proposta. Sua dinamica envolve uma sequencia complexa de atos, determinada pela 

inversao das fases de habilitacao e julgamento); fase de habilitacao (que acontecera apos a 

verificacao da melhor proposta, onde serao analisados os documentos de habilitacao do 

licitante vencedor); fase de recursos (caso o licitante deseje apresentar recurso devera faze-lo 

ao final da sessao); fase de adjudicacao (antecede a de homologacao, apos proclamado o 

vencedor do certame pelo pregoeiro, e nao havendo intencao de recurso, ser-lhe-a feita a 

adjudicacao do objeto licitado); fase de homologacao (homologa-se o objeto adjudicado e 

passa-se a assinatura do contrato). 

A utilizacao do procedimento licitatorio do pregao na esfera federal trouxe muitas 

vantagens, dentre elas podemos relacionar a presteza, busca de melhor preco, reducao de 

gastos e desburocratizacao. O fato e que o Pregao vem cada vez mais se tornando uma 

importante ferramenta posta a disposicao do administrador publico, mormente pela agilizacao, 

simplificacao procedimental e obtencao de melhores precos pelo poder publico, alem de 

contribuir para a transparencia das licitacoes governamentais. 

O Pregao Eletronico trouxe avancos para a administracao publica federal e para os 

fornecedores, primeiro porque a licitacao passou a ser mais exigua e celere, dando 

oportunidade a participacao de empresas que, em decorrencia de exigencias mais complexas 

de habilitacao, estavam ausentes nos procedimentos licitatorios. Bem como, facilitou a 

contratacao com fornecedores instalados em qualquer ponto do pais, uma vez que o 

fornecedor do seu proprio escritorio, enviara propostas, via rede mundial de computadores. 

Concluimos que a utilizacao do Pregao se demonstra de extremo interesse publico, 

uma vez que esta modalidade de licitacao importa, em aproximadamente, 30% (trinta por 

cento) de economia para os cofres publicos, levando-se em consideracao os precos 
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inicialmente propostos e aqueles obtidos apos a negociacao direta com o pregoeiro. 

Dependendo do objeto e da quantidade licitada, a reducao de precos podera ser maior, pois ao 

fornecedor podera ser conveniente a reducao da sua margem de lucro, levando-se em 

consideracao a quantidade e o prazo de fornecimento. 

Portanto, e de suma importancia o uso do Pregao na esfera federal, conseguindo-se 

precos mais vantajosos para as contratacoes publicas, de forma celere e com muita 

transparencia. Bem como a sociedade comprovara que os recursos publicos estao sendo 

usados com eficacia e eficiencia. 
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A N E X O S 



ANEXO II do Decreto n° 3.555/2000 
CLASSIFICACAO DE BENS E SERVICOS COMUNS 

(Redacao dada pelo Decreto n° 3.784. de 2001) 

BENS COMUNS 

1. Bens de Consume-

1.1 Agua mineral 
1.2 Combustivel e lubrificante 
1.3 Gas 
1.4 Genero alimentlcio 
1.5 Material de expediente 
1.6 Material hospitalar, medico e de laboratorio 
1.7 Medicamentos, drogas e insumos farmaceuticos 
1.8 Material de limpeza e conservacao 
1.9 Oxigenio 
1.10 Uniforme 

2. Bens Permanentes 

2.1 Mobiliario 
2.2 Equipamentos em geral, exceto bens de informatica 
2.3 Utensilios de uso geral, exceto bens de informatica 
2.4 Veiculos automotivos em geral 

2.5 Microcomputador de mesa ou portatil ("notebook"), monitor de video e impressora 

SERVIQOS COMUNS 

1. Servicos de Apoio Administrativo 

2. Servicos de Apoio a Atividade de Informatica 
2.1 Digitacao 
2.2. Manutencao 

3. Servicos de Assinaturas 

3.1. Jornal 
3.2. Periodico 
3.3. Revista 
3.4 Televisao via satelite 
3.5 Televisao a cabo 

4. Servicos de Assistencia 

4.1. Hospitalar 
4.2. Medica 
4.3. Odontologica 

5. Servicos de Atividades Auxiliares 

5.1. Ascensorista 
5.2.. Auxiliar de escritorio 
5.3. Copeiro 
5.4. Gargom 
5.5. Jardineiro 



5.6. Mensageiro 
5.7. Motorista 
5.8. Secretaria 
5.9. Telefonista 

6. Servicos de Confecgao de Uniformes 

7. Servicos de Copeiragem 

8. Servicos de Eventos 

9. Servicos de Filmagem 

10. Servicos de Fotografia 

11. Servicos de Gas Natural 

12. Servicos de Gas Liquefeito de Petroleo 

13. Servicos Graficos 

14. Servicos de Hotelaria 

15. Servigos de Jardinagem 

16. Servicos de Lavanderia 

17. Servicos de Limpeza e Conservagao 

18. Servigos de Locagao de Bens Moveis 

19. Servigos de Manutengao de Bens Imoveis 

20. Servigos de Manutengao de Bens Moveis 

21. Servigos de Remogao de Bens Moveis 

22. Servigos de Microfilmagem 

23. Servigos de Reprografia 

24. Servigos de Seguro Saude 

25. Servigos de Degravagao 

26. Servigos de Tradugao 

27. Servigos de Telecom unicagoes de Dados 

28. Servigos de Telecom unicagoes de Imagem 

29. Servigos de Telecom unicagoes de Voz 

30. Servigos de Telefonia Fixa 



31. Servigos de Telefonia Movel 

32. Servigos de Transporte 

33. Servigos de Vale Refeigao 

34. Servigos de Vigilancia e Seguranga Ostensiva 

35. Servigos de Fornecimento de Energia Eletrica 

36. Servigos de Apoio Maritimo 

37. Servigo de Aperfeigoamento, Capacitagao e Treinamento 


