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RESUMO 

O objetivo da presente monografia e o estudo aprofundamento de duas modalidades 
de licitacao, quais sejam Leilao e Pregao Eletronico tal abordagem visa a exploracao 
destas modalidades de licitacao quanta a sua aplicacao pratica no cotidiano da 
Administracao Publica em geral e ainda uma breve abordagem das demais 
modalidades de licitagao. Ademais este estudo ainda tern como escopo a inovagao 
do pregao eletronico que se da pela inversao das fases de habilitacao e analise das 
propostas. Dessa forma, apenas a documentagao do participante que tenha 
apresentado a melhor proposta e analisada. Alem disso, a definicao da proposta 
mais vantajosa para a Administracao e feita atraves de proposta de prego escrita e, 
apos, disputa atraves de lances verbais. Apos os lances, ainda pode haver a 
negociagao direta com o pregoeiro, no intuito da diminuigao do valor ofertado. 

Palavras Chaves: Probidade; Integridade; Recompensa. 



ABSTRACT 

The objective of this monograph is the deepening study of two methods of bidding at 
the auction and electronic bidding such an approach aims at the exploration of ways 
of bidding and its practical application in everyday public administration in General 
and also a brief discussion of other methods of bidding. In addition this study still has 
scope to electronic trading innovation that gives by inversion of the phases of 
enabling and analysis of proposals. This way, only the documentation of the 
participant who has submitted the best tender is parsed. Furthermore, the definition 
of the most advantageous proposal for Administration is done through price proposal 
and, after writing, verbal dispute through bids. After the bids, there still may be direct 
negotiation with the auctioneer, in order to decrease the value offered. 

Keywords: Probity; Integrity; Reward. 
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INTRODUCAO 

O trabalho tern o escopo de contribuir para o debate acerca do tema, sem a 

pretensao do exaurimento da materia, desta forma vamos historiar desde logo que 

somos curiosos de como funcionava toda "engrenagem" da Administracao Publica 

de forma geral, seja ela federal, estadual ou municipal, todavia o que mais nos 

chamava atengao e nos conduzia a abordar o tema em estudo foi o meio pelo qual 

as empresas compravam os produtos ou os vendiam quando nao os queriam mais, 

assim de que forma a Administracao se desfazia daqueles bens que nao usava mais 

por mera falta de necessidade ou pelo fato dos mesmos terem se tornados 

obsoletos, em outras palavras, sem mais nenhuma utilidade. 

Desta feita, direcionamos todo um estudo com muita acuidade em relacao ao 

assunto, sempre com muitas duvidas e indagagoes levantadas, e, 

consequentemente a procura contumaz das respostas, foi assim que resolvemos 

construir uma monografia, tendo em vista que licitagao sempre nos atraiu. 

Quanto mais havia estudo e aprofundamento no assunto mais se tinha 

duvidas, aquelas duvidas inquietavam, pois sempre fomos muito determinados no 

que fizemos e saber que o tema licitagao estava nos vencendo era frustrante, entao 

levando em conta a importancia do tema e pensando na influencia que ele teria em 

nossa carreira profissional, resolvemos enfrentar, entao foi desta forma nasceu este 

trabalho. 

Expostas as razoes deste trabalho e o tamanho de sua importancia, assim 

como a influencia que ele pode proporcionar nao so na nossa vida academica, mas 

tambem a qualquer profissional da area juridica que se interesse por este estudo, 

desta feita foi colocado ate este momento a importancia do estudo, doravante iremos 

abordar como ele sera construido. 

E oportuno colocar que nao seria justo tentar elaborar um conceito proprio 

para licitagao, ate por que este trabalho e um humilde estudo sobre o referido tema e 

como foi dito alhures nao possui o objetivo de exaurir o tema, outrossim diante da 

rica doutrina ja existente e disponfvel. 

Segundo Sayagues Laso: 

Licitagao pode ser definida como um procedimento relativo ao modo de 
celebrar determinados contratos, cuja finalidade e a determinacao da 
pessoa que ofereca a Administracao condicSes mais vantajosas, ap6s uma 
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modalidade de licitacao que pode ser: Pregao, leilao, convite, etc para que 
formulem propostas, as quais serao submetidas a uma selecao". 
(SAYAGUES LASO, La Licitacidn publica, 1978. p. 9.) 

Odete Medauar entende que: 

Licitagao, no ordenamento brasileiro, e processo administrativo em que a 
sucessao de fases e atos leva a indicacao de quern vai celebrar contrato 
com a Administracao. Visa, portanto, a selecionar quern vai contratar com a 
Administracao, por oferecer proposta mais vantajosa ao interesse publico. A 
decisao final do processo licitat6rio aponta o futuro contratado". 
{MEDAUAR, Direito Administrativo Moderno, 1996. p. 205.) 

Na licao de Celso Antonio Bandeira de Mello: 

Licitacao - em suma sintese - e um certame que as entidades 
governamentais devem promover e no qual abrem disputa entre os 
interessados em com elas travar determinadas relacoes de conteudo 
patrimonial, para escolher a proposta mais vantajosa as conveniencias 
publicas, Estriba-se na ideia de competicao, a ser travada isonomicamente 
entre os que preencham os atributos e aptidoes necessarios ao bom 
cumprimento das obrigacoes que se propoem assumir". (MELLO, Curso de 
Direito Administrativo, 2004. p. 483.) 

Ato continuo, tambem podemos dizer que licitacao e um procedimento 

administrativo, que engloba criterios anteriormente definidos, procurando impedir a 

ilegalidade, impessoalidade, imoralidade e ineficiencia tendo como objetivo adquirir 

bens, servicos ou obras de engenharia com menor custo para a Administracao. 

Embora existam alguns custos relacionados ao descumprimento de direitos e 

garantias, estes nao sao expostos no processo de licitagao. 

Como todo sistema juridico, o instituto das licitacoes tambem tern seus 

principios norteadores. Discorreremos acerca de alguns deles, ainda que forma 

bastante simples, por entendermos que tais principios sao de suma importancia. 

O principio da legalidade, como principio geral previsto no art. 5°, II, da 

Constituigao de 1988, segundo o qual "ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de 

fazer senao em virtude de lei", obriga a Administracao Publica, quando da compra, 

obra, contragao de servigos ou alienagao, a proceder de acordo com o que a 

Constituigao Federal e Leis preveem. A nao observagao desse principio impregnara 

o processo licitatorio de vicio, trazendo nulidade como consequencia. 

Pelo principio da isonomia, e assegurado a igualdade no tratamento a todos 

quantos venham participar do certame licitatorio. 
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O principio da competitividade garante a livre participacao a todos, porem, 

essa iiberdade de participacao e relativa, nao significando que qualquer empresa 

sera admitida no processo licitatorio. Por exemplo, nao faz sentido uma empresa 

fabricante de automoveis tencionar participar de um processo de licitagao, quando o 

objeto do certame seja compra de alimentos. 

A Administracao Publica se balizara no principio da impessoalidade para 

evitar a preferencia por alguma empresa especificamente, cuja nao observagao 

implicaria prejuizo para a lisura do processo licitatorio, e como consequencia a 

decretacao da nulidade do processo. 

Como a licitagao busca atender ao interesse publico, a coletividade, a escolha 

e julgamento da melhor proposta obedecerao ao principio da publicidade, que visa 

tornar a futura licitagao conhecida dos interessados e dar conhecimento aos 

licitantes bem como a sociedade em geral, sobre seus atos. Outra fungao desse 

principio e garantir aos cidadaos o acesso a documentagao referente a licitagao, 

bem como sua participagao em audiencias publicas, nas hipoteses previstas no art. 

39, da Lei n° 8.666/93. 

A proposta mais vantajosa nem sempre e a mais barata. Como dizem alguns, 

as vezes o barato sai caro. A Administragao Publica deve saber definir quando, 

quanto, o que e por que vai comprar, a exemplo da situagao onde ha opgao de 

compra ou locagao. E nessa analise que o principio da economicidade se revela, 

auxiliando a aplicagao dos recursos publicos com zelo e eficiencia. 

Desta feita, pode-se dizer licitagao e um procedimento administrativo em que 

diversos atos sao praticados com o escopo final de selecionar uma proposta que, 

conforme criterio objetivo previamente definido no instrumento convocatorio 

possibilite a posterior celebragao de um contrato com o proponente melhor situado 

no julgamento final em decorrencia de haver ofertado as melhores e mais vantajosas 

condigoes. Impoe-se, para esse fim, que se garanta tratamento isonomico a todos os 

interessados, devendo estes demonstrar que atendem as condigoes de qualificagao 

a todas impostas. E oportuno frisar que a regra e que licitagao somente existe entre 

orgaos publicos, porem ha entre orgaos privados processos praticamente identicos a 

uma licitagao. 

Nos dias hodiernos, para nos orientar e regular sobre as licitagoes temos as 

seguintes normas, sobre a Uniao, Distrito Federal e dos Municipios - Lei n.° 8.666, 

de 21-06-93, republicada em 06 de julho de 1994, contendo as alteragoes efetuadas 
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pela Lei 8.883, de 08/06/94 e posteriormente alterada pela Lei 9.648, de 27/05/98 -

aplica-se aos orgaos da administragao direta, aos fundos especiais, as autarquias, 

as fundagoes publicas, as empresas publicas, as sociedades de economia mista e 

demais entidades controladas direta ou indiretamente por qualquer dessas esferas. 

As obras, servicos, compras e alienagoes realizadas pelos orgaos dos 

Poderes Legislativo e Judiciario e pelo Tribunal de Contas, no que couber, nas tres 

esferas administrativas, regem-se, tambem, pelas mesmas normas. 

Podemos ainda fazer uma distincao basica e didatica de dois institutos que parecem 

iguais mais que em sintese tern uma grande diferenga tanto no aspecto legal quanto 

no pratico, quais sejam: 

Pregao e a nova modalidade de licitagao utilizada para adquirir bens e contratar a 

prestacao de servigos comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratagao. 

Leilao e a modalidade de licitagao entre quaisquer interessados para a venda de 

bens moveis inserviveis para a Administragao ou de produtos legalmente 

apreendidos ou penhorados, ou ainda para a alienagao de bens imoveis cuja 

aquisigao haja derivado de procedimento judicial ou de dagao em pagamento. 

Ademais ainda incluiremos neste trabalho a novel modalidade de licitagao que e o 

pregao eletronico: 

Pregao Eletronico apresenta sessao publica que se efetiva por meio da utilizagao 

de recursos de tecnologia da informagao, onde a interagao entre os agentes publicos 

responsaveis pela realizagao da licitagao (pregoeiro e equipe de apoio) e os 

licitantes/fornecedores da-se por meio de provedor da internet, permitindo, dessa 

forma, uma ampliagao do universo de participantes e proporcionando uma maior 

transparencia e publicidade ao rito do certame, tendo em vista que qualquer pessoa 

interessada pode acompanhar o desenvolvimento da sessao publica e ter acesso a 

todos os atos e procedimentos praticados desde a abertura ate o encerramento dos 

trabalhos pertinentes ao procedimento licitatorio. 
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1 HISTORICO DA LICITAQAO 

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

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

arrematacoes dos servigos a cargo do entao Ministerio da Agricultura, Commercio e 

Obras Publicas. Apos o advento de diversas outras leis que trataram, de forma 

singela, do assunto, o procedimento licitatorio veio, a final, a ser consolidado, no 

ambito federal, pelo Decreto n° 4.536, de 28.01.22, que organizou o Codigo de 

Contabilidade da Uniao (arts. 49-53). 

Desde o antigo Codigo de Contabilidade da Uniao, de 1922, o procedimento 

licitatorio veio evoluindo, com o objetivo de conferir maior eficiencia as contratagoes 

publicas, sendo, por fim, sistematizado atraves do Decreto-Lei n° 200, de 25.02.67 

(arts. 125 a 144), que estabeleceu a reforma administrativa federal, e estendido, com 

a edigao da Lei n° 5.456, de 20.06.68, as Administragoes dos Estados e Municipios. 

O Decreto-lei n° 2.300, de 21.11.86, atualizado em 1987, pelos Decretos-lei 2.348 e 

2.360, instituiu, pela primeira vez, o Estatuto Juridico das Licitagoes e Contratos 

Administrativos, reunindo normas gerais e especiais relacionadas a materia. 

A Constituigao de 1988 representou um notavel progresso na 

institucionalizagao e democratizagao da Administragao Publica. Apesar dos textos 

constitucionais anteriores contemplarem dispositivos relacionados ao acesso a 

fungao publica e ao regime do funcionalismo estatal, a verdadeira 

constitucionalizagao da Administragao Publica somente foi levada a efeito pela Carta 

de 1988. 

A partir de 1988 a licitagao recebeu status de principio constitucionai, de 

observancia obrigatoria pela Administragao Publica direta e indireta de todos os 

poderes da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios. 

Assim, ao analisar o disposto no art. 37, XXI da Constituigao Federal, pode-se 

observar que a obrigatoriedade de licitar e principio constitucionai, apenas sendo 

dispensada ou inexigibilidade nos casos expressamente previstos em Lei. 

O principio de licitar esta intimamente ligado aos principios da 

indisponibilidade e supremacia do interesse publico que sao principios norteadores 

da atividade estatal. O fato de ter sido algado ao status de principio constitucionai e 

de extrema importancia para a analise do procedimento licitatorio dentro do 

ordenamento juridico. 
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Conforme observa Silvio Roberto Seixas Rego: 

A magnitude de um principio constitucionai e tamanha, que motivou Celso 
Ribeiro Bastos a se manifestar no sentido de que a nao observagao de um 
principio informador de determinado sistema e muito mais grave do que a 
violacao da pr6pria lei aplicada. Segundo o festejado constitucionalista, a 
infraeao da lei e mal menor se considerada em relagao a nao observancia 
de um principio, eis que este ultimo traduz-se na prdpria estrutura 
informadora da norma. Ao contrario da norma que somente possui eficacia 
nas situacoes por ela disciplinadas, os principios, em razao de sua 
abstratabilidade sem conteudo concreto, agambarcam, ao contrario da lei, 
um numero indeterminado de situagoes fornecendo criterios para a 
formagao das leis. Aspecto relevante da aplicabilidade dos principios diz 
respeito aos criterios que estes fornecem para uma sdlida, justa, I6gica e 
legal interpretagao da lei." 

O art. 37, XXI da Constituigao Federal foi regulamentado pela Lei 8.666, de 

21.06.93 (alterada pelas Leis 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99), em vigor atualmente, 

que disciplina as licitacoes e contratos da Administragao Publica. Esta Lei 

estabelece cinco modalidades licitatorias: concorrencia, tomada de pregos, convite, 

leilao e concurso. Estas modalidades estao definidas no art. 22 da Lei Federal n° 

8.666/93." 

1.1 Conceito 

Salvo os casos expressamente previstos em lei, todo contrato administrativo 

(firmado pela Administragao Publica), exige previa licitagao. 

Nao conta a Administragao Publica com a mesma liberdade que os particulares para 

contratar. 

Dessa forma, configura-se a licitagao como o antecedente necessario a 

formagao do contrato administrativo, ou ainda, licitagao e um certame que as 

entidades governamentais devem promover e no qual abrem disputa entre os 

interessados e com elas travar determinadas relagoes de conteudo patrimonial, para 

escolher a proposta mais vantajosa as conveniencias publicas. 

Porem, e importante salientar que a licitagao e um procedimento 

administrativo preparatorio para um ajuste futuro, criando para o vencedor apenas 

uma expectativa de direito, mas nao obriga a Administragao Publica a celebragao do 

contrato, porem se celebra-lo tera que faze-Io com o proponente vencedor. 

A licitagao visa alcangar duplo objetivo, proporcionar as entidades 
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governamentais possibilidades de realizarem o negocio mais vantajoso para a 

Administragao Publica e assegurar aos administrados ensejo de disputarem a 

participagao nos negocios que as pessoas governamentais realizar com os 

particulares. 

1.2 Obrigatoriedade da Licitacao 

A Constituigao de 1988 nao invocou substancialmente esta materia, a nao ser 

no seu aspecto formal, avocando-a em seus pontos fundamentals para o seu proprio 

texto. No direito anterior, a Lei Maior previa a licitagao, mas deixava a delimitagao de 

sua abrangencia e a fixagao de pontos capitais no seu procedimento a legislagao 

ordinaria que editou normas fixadas em seu regime. 

A primeira conclusao que se extrai e que a licitagao tornou-se um principio 

constitucionai. A constituigao a preve como regra, relegando a legislagao ordinaria 

as hipoteses de seu descabimento. E, pois, a lei ordinaria que cabe definir os casos 

em que o procedimento licitatorio pode ser afastado. Para tanto duas condigoes sao 

necessarias: a primeira, e obvio, consistente na contemplagao legal; a segunda na 

verificagao da razoabilidade dessa dispensa. 

No entanto, e preciso que as razoes que justifiquem os decabimentos sejam 

mais fortes do que aqueies que ditaram a sua imposigao. Em casos de calamidade 

publica, de guerra, isto e, de urgencia incompativel com a delonga do processo 

licitatorio, a lei tern o campo aberto para erigir as suas excegoes. 

Ha de entender-se ainda as circunstancias em que o procedimento licitatorio 

pelas caracterfsticas que assumem, pode tornar-se inviavel. E o que ocorre quando 

se esta diante de fornecedor exclusivo ou de um procedimento licitatorio frustrado, 

ou seja, em que nao e possivel a concorrencia. 

Caso que tambem merece analise e a chamada notoria especializagao, que 

vem servindo de escoro para um sem-numero de contratagoes sem adotar-se 

qualquer modalidade licitatoria. O mesmo se da com a contratagao de artistas e de 

agendas de publicidade. Embora nao se negue que possam possuir caracteristicas 

particulares que as tornem atraentes para o Poder Publico, ainda sim, se existirem 

orgaos e empresas com condigoes semelhadas, deve prevalecer o principio amplo 

da licitagao. 
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2 ESTRUTURA DA LICITACAO 

O presente capitulo proporcionara tudo que uma licitagao deve conter desde 

suas modalidades, principios para constituigao, normas a serem seguidas, o edital, 

entre outras, a serem divididas por sub topicos. 

2.1 Modalidades de Licitagao 

A legislagao que rege o processo licitatorio no Brasil e a 8.666/93 cuja materia 

seria o estatuto das licitagoes versa sobre 5 modalidades da mesma que seriam: 

2.1.1 Concorrencia 

E a modalidade de licitagao destinada a contratagoes de valor mais elevado, 

ou seja, para a aquisigao de materiais e servigos com valores acima de R$ 

650.000,00, e para a execugao de obras e servigos de engenharia com valores 

acima de R$ 1.500.000,00, demais deve ocorrer com ampla publicidade, para 

assegurar a participagao de quaisquer interessados que preencham os requisitos 

previstos no edital convocatorio. Configura-se como especie apropriada para os 

contratos de grande vulto, grande valor, nao se exigindo registro previo ou cadastro 

dos interessados, cumprindo que satisfagam as condigoes prescritas em edital, que 

deve ser publicado com, no minimo, trinta dias de intervalo entre publicagao e o 

recebimento das propostas. Esta modalidade e aplicada obrigatoriamente 

independents do valor se: versar sobre compra e venda de imovel; alienagao de 

imoveis que nao tiver em leilao; direito real sobre uso e servigo de obra publica; 

licitagoes internacionais. 

2.1.2 Tomada de Pregos 

E a modalidade de licitagao utilizada para contratagoes que possuam um 

valor estimado medio, compreendidas ate o montante de R$ 650.000,00 para a 

aquisigao de materiais e servigos, e de R$ 1.500.000,00 para a execugao de obras e 

servigos de engenharia, admissive! nas contratagoes de obras dentro respeitados os 

limites estabelecido acima e corrigido pela administragao publica a qual compete. O 
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que distingue esta da concorrencia e a existencia de habilitacao previa dos licitantes, 
atraves dos cadastros. Nesta modalidade o prazo e de 15 dias para recebimento das 
propostas. 

2.1.3 Convite 

A modalidade de licitagao carta-convite e a mais simples de todas as 

modalidades de licitagao. Ela e utilizada para compras pequenas - ate R$ 80 mil no 

caso de materiais e servigos e ate R$ 150 mil para a execugao de obras de 

engenharia e e adequada a pequenas contratagoes. Objeto de pequeno valor e nao 

complexo. Esta modalidade nao exige edital, por ser convocagao feita por escrito, e 

este deve obedecer ao prazo de 5 dias uteis, e feita mediante carta convite por tres 

interessados do ramo que sao escolhidos pela unidade administradora. 

2.1.4 Concurso 

E a modalidade de licitagao entre quaisquer interessados para escolha de 

trabalho tecnico, cientifico ou artistico, mediante a instituigao de premio ou 

remuneragao aos vencedores, conforme criterios constantes de edital, publicado na 

Imprensa Oficial. 

2.1.5 Leilao 

E a modalidade de licitagao entre quaisquer interessados para a venda a 

quern oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliagao, nos casos de; 

- Venda de bens moveis inserviveis para a Administragao ou de produtos legalmente 

apreendidos ou penhorados; ou 

- Alienagao de bens imoveis, cuja aquisigao haja derivado de procedimentos judiciais 

ou de dagao em pagamento. 

2.1.6 Pregao 

Destina-se a aquisigao de bens e servigos comuns, sem limite de valor, em 

que a disputa e feita por meio de propostas e lances em sessao publica. O pregao 
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podera ser realizado por meio da utilizagao de recursos da tecnologia da informacao. 

A convocacao dos interessados efetua-se mediante publicagao de aviso no 

Diario Oficial da Uniao, em jornais de grande circulagao e, facultativamente, por 

meios eletronicos. A publicagao deve ocorrer com a antecedencia minima de 08 dias 

uteis em relagao a data da apresentacao das propostas. 

2.2 Principios 

Por principios devem-se entender aquelas normas expressas ou implicitas, 

que servirao de "guia mestra" nos processos de contratagao, e devem presidir a todo 

o procedimento licitatorio. Os principios podem cindir tao somente sobre o 

comportamento das partes, sem estarem voltados propriamente aos fins do 

procedimento administrativo. 

A atual legislagao mantem os cinco principios basicos, expressos 

anteriormente no decreto-lei n°. 2.300/86: 

- Principio da Igualdade; 

- Principio da Pubiicidade; 

- Principio da Probidade Administrativa; 

- Principio da Vinculagao ao Instrumento Convocatorio; 

- Principio do Julgamento Objetivo. 

2.2.1 Principio da Igualdade 

A igualdade, por seu turno, integra tambem o rol dos principios basilares da 

licitagao, impedindo o estabelecimento de clausulas ou condigoes que frustrem o 

objetivo maior do conclave, que e a escolha da melhor proposta para o contrato de 

interesse da administragao. Todos os interessados em contratar com a 

administragao devem Ter iguais chances de participagao no certame licitatorio. 

2.2.2 Principio da Pubiicidade 

Pelo principio da pubiicidade fica a administragao obrigada a divulgar nao 

somente a licitagao propriamente dita como tambem todos os atos inseridos no 

contexto do procedimento licitatorio, que podem ser conhecidos por todos quantos 
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se interessarem pelo certame, de modo propiciar a sua fiscalizacao. 

2.2.3 Principio de Probidade Administrativa 

A Constituigao Federal de 1988 preve para os atos de improbidade 

administrativa a "suspensao dos direitos politicos, a perda da funcao publica, a 

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erario, na forma e gradagao prevista 

em lei, sem prejuizo da agao penal cabivel" (Art. 37, § 4°, Constituigao Federal). 

A probidade administrativa e essencial para a legitimidade e legalidade dos 

atos publicos. 

2.2.4 Principio da Vinculacao ao Instrumento Convocatorio 

A vinculacao ao instrumento convocatorio revela-se em principio dos mais 

essenciais na licitagao. Nos termos do regramento constante no art. 4° da lei 

8666/93, a administragao nao pode descumprir as normas e condigoes do edital, a 

qual se acha estritamente vinculada. 

2.2.5 Principio do Julgamento Objetivo 

Este principio baseia-se no criterio indicado e nos termos especificos das 

propostas. O Convite deve estabelecer os criterios de julgamento, de forma clara e 

com parametros objetivos (Art. 40, VII). Posteriormente, o julgamento e classificagao 

das propostas deverao obedecer aos criterios de avaliagao constantes do edital (Art. 

43, V), os quais nao podem contrariar as normas e principios estabelecidos na Lei. 

O legislador proibe a utilizagao de qualquer elemento, criterio ou fator sigiloso, 

secreto, subjetivo ou reservado que restrinja a igualdade entre os licitantes (Art. 44, 

§ 1°). Isto quer dizer que os licitantes, ao elaborarem suas propostas, devem saber, 

claramente, quais serao os criterios de julgamento e de desempate. 

Como o legislador privilegia o criterio de menor prego, as condigoes de 

rendimento, qualidade, eficiencia, durabilidade, prazos de entrega, assistencia 

tecnica, garantia e outras pertinentes ao interesse publico devem estar claramente 

definidas no Convite, estabelecendo parametros objetivos para averiguar estas 

condigoes, tanto pelos licitantes como pelos orgaos de controle (Art. 45). 
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Muito oportunamente, a lei explicita ainda os tres norteadores da agao publica: 
- Principio da Legalidade; 

- Principio da Impessoalidade; 

- Principio da Moralidade, 

2.2.6 Principio da Legalidade 

Este principio significa que as licitagoes em todos os seus procedimentos, 

estao sujeitos aos mandamentos da lei e as exigencias do bem comum. O objetivo 

da licitagao e escolher a proposta mais vantajosa. Esta nem sempre sera a mais 

"barata". 

2.2.7 Principio da Impessoalidade 

Este principio significa que na Administragao Publica nao ha liberdade ou 

vontade pessoal. O administrador publico age em defesa dos interesses publicos, 

coletivos e nunca em seu interesse pessoal ou de apenas alguns que pretenda 

favorecer. 

2.2.8 Principio da Moralidade 

Este principio explica que a moralidade e outro pressuposto basico para a 

validade dos atos administrativos. Nao se trata da moral comum, mas sim de uma 

moral juridica. Cumprir a lei, atendendo ao principio da legalidade, nao basta. Ao 

legal deve ser agregado o honesto e o conveniente aos interesses sociais e 

coletivos. Enfim, agir para o bem comum significa que o ato tern que ser etico, isto e, 

legal, justo, conveniente, oportuno e honesto, atendendo aos interesses da 

sociedade. 

2.3 O que observar na Abertura de uma licitagao? "A Proposta Mais Vantajosa 

A Licitagao conforme a Lei 8666/93 esta destinada a encontrar, dentro dos 

principios da constitucionalidade, a proposta mais vantajosa para a Administragao. 

Por muitas vezes a proposta mais vantajosa pode nao ser aquela de menor prego, 
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deve-se analisar diversos fatores, como, aquela que se apresenta mais adequada, 

mais favoravel, mais adequada com o interesse da Administracao, observando, sem 

duvida, outras condigoes como o prazo, o pagamento do prego, a qualidade, o 

rendimento. Para que possamos analisar de forma mais adequada estes fatores, 

devemos compreender os seguintes aspectos: 

a) Subjetivo: quando um licitante apresenta sua proposta com requisitos de 

idoneidade, de tal forma que assim ira existir uma grande probabilidade deste 

realiza-la; 

b) Tecnologico: quando se relaciona a proposta com principios tecnicos e cientificos. 

Se a proposta apresentar-se correspondendo as exigencias de execugao satisfatoria 

do objeto sera vantajosa. Nao sera vantajosa se a proposta indica que sera 

realizado objeto imprestavel, inadequado ou defeituoso; 

c) Juridico: quando uma proposta e compativel com os principios juridicos. E 

vantagem quando o objeto e as condutas dos licitantes forem licitos, 

independentemente do cumprimento de exigencias legais previstas no processo 

licitatorio; 

d) Economico: quando houver vantagem para os cofres publicos, seja pelo menor 

desembolso, ou pelo maior ingresso de recursos. 

Sendo assim, podemos concluir que para que uma proposta seja realmente 

vantajosa, deve-se seguir aquela que e mais adequada e se apresenta dentro 

destes aspectos em epigrafe. Na fase de habilitagao das propostas, verificar-se-ao, 

os tres primeiros, com enfase no juridico, nos incisos I a V dispostos no artigo 27 da 

Lei 8.666/93, que sao: habilitagao juridica, qualificagao tecnica, qualificagao 

economico financeira, regularidade fiscal e prova de que nao ferem a proibigao de 

trabalho notumo, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos, conforme 

disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da Constituigao Federal. Na faze de julgamento 

observaremos com maior enfase: 

I - Aspecto economico: quando a licitagao for do tipo menor prego, menor tarifa e 

maior oferta (os dois ultimos no caso de concessoes e permissoes de servigo 

publico); 

II - Aspectos economico e tecnico: quando a licitagao for do tipo melhor tecnica, ou 

melhor, tecnica e prego. 

Assim que uma Administragao define um objeto licitado, deve se estabelecer 

uma identidade ao determinar certos eiementos qualitativos e quantitativos, afim de, 
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reconhece-lo e distingui-Io de outros. Quanto mais detalhado o objeto, maior sera 

sua restrigao na amplitude do universo das propostas, sendo assim, deve-se atentar 

para que o detalhamento nao seja abusivo a ponto de inviabilizar uma competigao. 

Portanto, essas restrigoes sao de maior viabilidade quando interessar a 

Administracoes Publicas. 

O artigo 48 da Lei n°. 8.666/93 estabelece dois casos em que a proposta do 

licitante sera desclassificada por criterios objetivos pre-estabelecidos, ou nao ser 

vantajosa para a Administragao: 

I - Quando houver desconformidade com as exigencias do ato convocatorio. Essa 

desconformidade deve ser substancial e lesiva a Administragao ou aos outros 

licitantes, pois um simples erro de redagao ou uma inocua (que nao provoca dano, 

inofensivo) interpretagao do edital nao deve propiciar a rejeigao sumaria de uma 

determinada oferta; 

II - Quando existirem proposta com valor global superior ao limite estabelecido ou 

com pregos inacessiveis, assim considerados aquelas que nao venham 

demonstradas a viabilidade atraves de documentagao que comprove que os custos 

com insumos sao coerentes aos do mercado, e que os coeficientes de produtividade 

sao compativeis com a execugao do objeto do contrato, condigoes estas 

necessariamente especificadas no ato convocatorio da licitagao. 

Entretanto existem alguns fatores, que nao estao previstos nas normas 

licitatorias e que podem tornar como vencedora uma proposta que nao seja a mais 

vantajosa, ou que poderia ser mais. 

2.4 Habilitagao para atuagao em uma Licitagao 

Data venia, vamos colar o que o art. 27 e seguintes da Lei n°. 8.666/93 

relatam sobre habilitagao: 

I. Habilitagao juridica; 

II. Qualificagao tecnica; 

III. Qualificagao economico-financeira; 

IV. Regularidade fiscal. 

Segundo art. 28 da Lei n°. 8.666/93 a documentagao juridica, conforme o caso, 

consistira em: 

I. Cedula de identidade; 
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II. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

III. Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agoes, 

acompanhados de documentos de eleicao de seus administradores; 

IV. Inscrigao no ato constitutive, no caso das sociedades civis, acompanhado de 

prova de diretoria em exercicio; 

V. Decreto de autorizacao em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em 

funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagao pelo acompanhamento 

expedido pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir. 

De acordo com o art. 29 da Lei n°. 8.666/93 a documentagao relativa a 

regularidade fiscal, conforme o caso consistira em: 

I. Prova de inscrigao no Cadastro de Pessoa Ffsica (CPF) ou no Cadastro Geral de 

Contribuintes (CGC), atualmente Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ); 

II. Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes, estadual ou municipal, se houver 

relativo ao domicilio ou sendo do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compativel ao objetivo contratual; 

III. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicilio ou sede do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei; 

IV. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo Garantia por 

Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situagao regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituidos por lei. 

Ainda conforme o art. 30 da Lei n°. 8.666/93 a documentagao relativa a 

qualificagao tecnica limitar-se-a a: 

I. Registro ou inscrigao na entidade profissional competente; 

II. Comprovagao de aptidao para desempenho das atividades por cada um dos 

membros da equipe tecnica; 

III. Comprovagao, de que recebeu todos os documentos e de que tomou 

conhecimento de todas as informagoes necessarias; 

IV. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

Conforme o art. 31 a documentagao relativa a qualificagao economico -

financeira devera sen 

I. Balango Patrimonial e demonstragoes contabeis do ultimo exercicio social, ja 

exigfveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira 

da empresa, vedada sua substituigao por balancete ou balangos provisorios, 
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podendo ser atualizados por Indices oficiais quando encerrado ha mais de 03 (Tres) 

meses da data de apresentacao da proposta; 

II. Certidao Negativa de Falencia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa juridica, ou de execugao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa 

fisica. 

Conforme art. 32 os documentos necessarios a habilitagao poderao ser 

apresentados em original, por qualquer processo de copia autenticada por cartorio 

ou por servidor da administragao, ou publicagao em orgao da Imprensa Oficial. 

Para orgaos do Governo Federal, existe um cadastro unico, previo e parciai que e o 

SICAF - Sistema Integrado de Cadastro de Fornecedores, imprescindivel para 

participar de licitagoes de orgaos da Esfera Federal. 

2.5 Dispensa de Licitagao 

Como toda regra tern sua excegao, o Estatuto de Licitagoes permite como 

ressalva a obrigagao de licitar, a contratagao direta atraves de processos de 

dispensa e inexigibilidade de licitagao, desde que preenchidos os requisitos 

previstos na lei. 

Dispensa de licitagao e a possibilidade de celebragao direta de contrato entre 

a Administragao e o particular, nos casos estabelecidos no art. 24, da Lei 8.666/93 . 

Observa-se que a lei enumerou expressamente as hipoteses de dispensa de 

licitagao, sendo este rol taxativo. Neste sentido, as ligoes do renomado Jesse Torres 

Pereira Junior: 

As hipdteses de dispensabilidade do art. 24 constituem rol taxativo, isto e, a 
Administracao somente podera dispensar-se de realizar a competicao se 
ocorrente uma das situacoes previstas na lei federal. Lei estadual, municipal 
ou distrital, bem assim regulamento intemo da entidade vinculada nao 
podera criar hipdtese de dispensabilidade. 

Alem disso, ressalte-se que, nestes casos relacionados pela legislagao, ha a 

discricionariedade da Administragao na escolha da dispensa ou nao do certame, 

devendo sempre levar em conta o interesse publico. Muitas vezes, o administrador 

opta pela dispensa, posto que, como afirma o ilustre Margal Justen Filho, "os custos 

necessarios a licitagao ultrapassarao beneficios que dela poderao advir". 

Regramento Licitatorio estabelece em seu art. 24, incisos I e II, ipsis litteris: 
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Art. 24. E dispensavel a licitacao: 
I - para obras e servigos de engenharia de valor ate 10% (dez por cento) do 
limite previsto na alfnea "a", do inciso I, do artigo anterior, desde que nao se 
refiram a parcelas de uma mesma obra ou servigo ou ainda para obras e 
servigos da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas 
conjunta e concomitantemente; (limite: R$ 15.000,00) 
II - Para outros servigos e compras de valor ate 10% (dez por cento) do 
limite previsto na alinea "a", do inciso II, do artigo anterior e para alienagoes, 
nos casos previstos nesta lei, desde que nao se refiram a parcelas de um 
mesmo servigo, compra ou alienagao de maior vulto que possa ser 
realizado de uma so vez (limite: R$ 8.000,00). 

Registre-se, primeiramente, que, nestes casos, foi dado um tratamento 

distinto as sociedades de economia mista, empresas publicas e agendas 

executivas, quando Ihes foi permitido utilizar-se da dispensa em valores de ate 20% 

(vinte por cento) dos limites previstos nas alineas "a", dos incisos I e II, do art. 23, da 

mencionada Lei. 

Os doutrinadores justificam estas hipoteses de dispensa de licitagao pelo fato 

do custo de um procedimento licitatorio ser superior ao beneficio que dele poderia 

ser extraido. 

A respeito do assunto, vejamos a opiniao do professor Jorge Ulisses Jacoby 

Fernandes: 

O reduzido valor do objeto a ser contratado colocaria em conflito o principio 
da licitagao e o da economicidade, ensejando um gasto superior a 
vantagem direta aferfvel pela Administragao, decidindo o legislador, a vista 
do interesse publico, pela prevalencia do segundo. 

Relativamente aos dispositivos legais acima, existe uma discussao doutrinaria 

a respeito de qual e o periodo (se anual ou mensal) que deve ser observado para a 

utilizagao do limite permitido para dispensa de licitagao, sem que haja burla a Lei de 

Licitagoes. 

Este assunto e bastante polemico, tendo sido inclusive objeto de consulta por 

parte da douta Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte, na qual a 

subscritora deste artigo, como parecerista, opinou no sentido de que a lei nao fixou o 

periodo para a utilizagao do limite, no entanto a Administragao poderia fixa-lo, 

atraves de orientagao normativa, a fim de evitar a ocorrencia de dispensas 

irregulares, conforme se tern verificado nas inumeras decisoes do Tribunal de 

Contas da Uniao, onde ha orientagao para que a Administragao "efetue 

planejamento adequado das compras de forma a deixar de proceder a aquisigoes 
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para objetos iguais em curto espaco de tempo, assim como evitar a realizacao, sob 
a alegagao de urgencia". 

Neste diapasao, merece citar, outrossim, decisao do Tribunal de Contas do 
Estado de Pernambuco, no seguinte teor: 

E casuistica a analise para caracterizagao de fracionamento de despesa, 
inexistindo previsao legal quanta ao numero de dispensas que devera 
acontecer no mes ou no exercicio financeira. E mister que se observe o 
disposto nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal n.° 8.666/93, com a 
alteracao dada pela Lei 8.883/94, de modo que se fique claramente 
demonstrada a impossibilidade de se realizar a aquisicao do bem ou servigo 
de uma unica vez. Mas uma dispensa de licitagao em pequenos intervalos 
de tempo e para os mesmos fins e indicio de fracionamento, cabendo ao 
Tribunal de Contas no uso de suas prerrogativas legais decidir a respeito na 
apreciagao do caso concreto. 

Na doutrina, ha divergencia quanto a este aspecto, existindo doutrinadores 

que entendem que tal limite para a dispensa de licitagao e anual. Neste sentido, 

encontramos o posicionamento do ilustre Carlos Pinto Coelho Motta, senao vejamos: 

"Tenho entendido que tais limites para a chamada "dispensabilidade" de licitagao, 

tanto para compras e servigos como para obras e servigos de engenharia, valem 

para todo o exercicio financeira, permitindo-s entretanto o parcelamento do 

fornecimento ou da execugao. 

Significa que o limite de valor, para objetos similares, so pode ser utilizado 

para fins de dispensa uma vez em cada exercicio. 

As razoes desse entendimento sao as seguintes: em primeiro lugar, os prazos 

do art. 39, paragrafo unico, para licitagao simultanea ou sucessiva, nao mais se 

aplicam ao art.24, I, como era definido pela redagao originaria da Lei n.° 8.666/93. A 

Lei n.° 8.883/94, alterando o referido paragrafo unico do art. 39, excluiu 

expressamente a aplicabilidade do limite da dispensa em intervalos temporais 

definidos para licitagao simultanea ou sucessiva (30 e 120 dias) 

Em segundo lugar, nao ha nenhum outro dispositivo, seja na Lei n.° 8.666/93, 

seja na Lei n.° 4.320/64, que autorize a aplicagao do limite de dispensa para objeto 

similar por vezes sucessivas no mesmo exercicio financeira. Se nao ha autorizagao 

expressa, conclua-se pela vedagao legal. 

Enquanto isso, existem tambem doutrinadores que abominam a fixagao de 

um prazo temporal para a utilizagao do limite da dispensa. Dentre eles, ha o 

ensinamento do administrativista Ivan Barbosa Rigolin, ao escrever artigo sobre os 
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casos polemicos de licitacao, o qual pedimos licenca para transcreve-lo, ipsis litteris: 

Os fantasmas e as aparicoes abantesmaticas e flogisticas de entes 

misteriosos, que afirmam que alguem teria dito a alguem que somente uma vez por 

mes poderia ser realizada compra de ate R$ 7.999,99, ou contratado servigo de 

engenharia de ate R$ 14.999,99, ou que apenas dentro de um ano e que tais limites 

poderiam ser exercitados, ou dentro de um semestre, ou apenas dentro de 

condigoes muito particulares, tais e quais, assim ou assado - essa tremenda 

empulhagao, exemplo de moralismo facil e proprio de discurso de formatura de 

colegiais, com forte coeficiente de hipocrisia indisfargavel de fariseus a quern 

aparentemente falta o que fazer - fariseus desempregados talvez - nao tern o mais 

longfnquo proposito nem a minima causagao juridica direta, indireta, obliqua, 

transversa, proxima ou remota, nem explicagao alguma, por mais inventiva. Se a lei 

quis que oito mil ou quinze mil reais fossem o limite da licitagao dispensada sem 

maiores exigencias ou condicionamentos, entao pode ser adquirido o bem, ou 

contratado o servigo de valor que dispense licitagao quantas vezes forem 

necessarias, sempre que preciso, em um seculo, um ano, uma semana, um lustro ou 

um mes lunar dos fenicios. 

Basta que a Administragao proceda naturalmente, sem forgar necessidades 

em verdade inexistentes, sem "picar" ou fragmentar, artificial ou artificiosamente, 

suas necessidades efetivas, apenas para, maliciosamente, burlar a regra geral da 

licitabilidade necessaria, e seu procedimento sera rigorosamente legitimo, se utilizar 

o inc. I ou o inc. II, do art. 24, da Lei de Licitagoes, repetidamente, em dado espago 

de tempo. Assim como Ihe era permitido valer-se indiscriminadamente - se de fato 

isso Ihe era necessario no seu dia-a-dia - dos limites financeiros anteriores ao atuais 

que foram dados pela lei n.° 9.648, de 27 de maio de 1998, tambem hoje e 

rigorosamente licito a mesma Administragao Publica valer-se repetidamente dos 

limites atuais. Nada mudou, exceto os valores. Quern espalha boatarias sobre 

materia que desconhece ou que inventa para o momento, como alguma limitagao 

certa ao uso dos incisos I e II, do art. 24, deveria a esta altura do desenvolvimento 

da ciencia juridica saber que nao existe o bicho papao com que, amiude, zelosas 

mamaes amedrontam seus filhos de bergo, refratarios a ingerir a papinha oferecida". 

(grifos acrescidos) 

Data maxima venia dos renomados administrativistas acima referidos, ouso 

discordar do entendimento esposado pelas duas correntes anteriormente expostas, 
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na forma integral de cada uma delas. 

A meu ver, se mesclarmos as duas teses, encontrariamos um resultado mais 

plausivel. E explico o porque. No dispositivo legal que preve o limite para utilizagao 

da dispensa, nao ha nenhuma determinagao para que tal limite seja anual, bem 

como nao ha referenda sobre o assunto em nenhuma outra norma que trata de 

licitagao. 

De outro lado, se a Administragao comegar a se utilizar da dispensa de 

licitagao, repetidas vezes, para aquisigao de objetos similares, com base no limite 

previsto no art. 24, da Lei n.° 8.666/93, acabara fugindo da regra constitucionai, que 

e o dever de licitar. 

Desta feita, acredito que seja mais verossimil elaborar uma orientagao 

normativa fixando um prazo, devendo este prazo ser anual, excepcionando-se as 

situagoes imprevisiveis, nao passiveis de planejamento, desde que devidamente 

justificadas, tendo em vista que o planejamento de uma licitagao deve englobar todo 

o exercicio financeiro. 

Por sua vez, o inciso IV, desse artigo prescreve tambem ser dispensavel o 

procedimento licitatorio: 

IV - Nos casos de emergencia ou de calamidade publica, quando 
caracterizada urgencia de atendimento de situagao que possa ocasionar 
prejufzos ou comprometer a seguranca de pessoas, obras, servigos, 
equipamentos e outros bens, publicos ou particulares, e somente para os 
bens necessarios ao atendimento da situagao emergencial ou calamitosa e 
para as parcelas de obras e servigos que possam ser concluidas no prazo 
maximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados 
da ocorrencia da emergencia ou calamidade, vedada a prorrogagao dos 
respectivos contratos. 

Considera-se como situagao emergencial, asseguradora da regular dispensa 

de licitagao, aquela que precisa ser atendida com urgencia, objetivando a nao 

ocorrencia de prejuizos, nao sendo comprovada a desidia do administrador ou falta 

de planejamento. Ja por calamidade publica, entendam-se aquelas desgragas que 

atingem, de repente, grande numero de cidadaos, como, por exemplo, podemos 

citar a seca, as inundagoes, peste, guerra, incendio, terremoto, vendaval. 

O inclito Jesse Torres Pereira Junior, ao comentar o referido dispositivo, cujo 

entendimento e compartilhado pela doutrina dominante, afirma que: 

Ja na vigencia da Lei 8.666/93, o Tribunal de Contas da Uniao definiu que: 
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Alem da adogao das formalidades previstas no art. 26 e seu paragrafo unico 
da Lei 8.666/93, sao pressupostos da aplicagao do caso de dispensa 
preconizados no art.24, inciso IV, da mesma lei: a1) que a situagao adversa, 
dada como de emergencia ou de calamidade publica, nao se tenha 
originado, total ou parcialmente da falta de planejamento, da desldia 
administrativa ou da ma gestao dos recursos disponfveis, ou seja, que ela 
nao possa, em alguma medida, ser atribuida a culpa ou dolo do agente 
publico que tinha o dever de agir para prevenir a ocorrencia de tal situagao; 
a2) que exista urgencia concreta e efetiva do atendimento a situaglo 
decorrente do estado emergencial ou calamitoso, visando afastar risco de 
danos a bens ou a saude ou a vida das pessoas; a3) que o risco, alem de 
concreto e efetivamente provavel, se mostre iminente e especialmente 
gravoso; a4) que a imediata efetivagao, por meio de contratagao com 
terceiro, de determinadas obras, servigos ou compras, segundo as 
especificagoes e quantitativos tecnicamente apurados, seja o meio 
adequado, efetivo e eficiente de afastar o risco iminente detectado. 

Consoante o ja citado professor Marcal Justen Filho , para a caracterizacao 

desta hipotese de dispensa de licitagao e necessario o preenchimento de dois 

requisitos, quais sejam, a demonstragao concreta e efetiva da potencialidade do 

dano e a demonstragao de que a contratagao e a via adequada e efetiva para 

eliminar o risco. 

Outra hipotese comum de dispensa de licitagao encontra guarida no disposto 

no inciso X, abaixo transcrito: 

X-para compra ou locagao de im6vel destinado ao atendimento das 
finalidades precipuas da Administragao, cujas necessidades de instalagao e 
localizagao condicionem a sua escolha, desde que o prego praticado seja 
compativel com o praticado no mercado, segundo avaliagio previa. 

Neste caso, a Administragao tern que observar dois requisitos previamente, 

ou seja, comprovar que aquele imovel atende as necessidades de instalagao e de 

localizagao e que o prego e condizente com o praticado no mercado. No Estado do 

Rio Grande do Norte, esta comprovagao do prego acontece atraves de um laudo 

elaborado por uma comissao de engenheiros da Secretaria de Infra-estrutura. 

Registre-se que ha doutrinadores que entendem que este e um caso de 

inexigibilidade tratado pela lei como dispensa . 

Por fim, ha, ainda, outra hipotese usual de dispensa de licitagao que merece 

citagao, qual seja, "contratagao de instituigao brasileira incumbida regimental ou 

estatutariamente da pesquisa, do ensino, do desenvolvimento institucional, ou de 

instituigao dedicada a representagao social do preso, desde que a contratada 

detenha inquestionavel reputagao etico-profissional e nao tenha fins lucrativos" 

(inciso XIII, do art. 24, da Lei n.° 8.666/93). 
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Nota-se que para contratacao direta com base nesta norma, a Administracao 

precisa verificar se a instituigao possui notoria reputacao etico-profissional; se tern 

como finalidade a pesquisa, ensino ou o desenvolvimento institucional, tecnico, 

cientifico ou tecnologico e se a mesma nao tern fins lucrativos. 

A respeito do assunto, ja existe a Sumula n.° 02 da Consultoria Zenite, 

publicada no ILC n.° 24, de fevereiro de 1996, citada pelo notavel professor Renato 

Geraldo Mendes: 

Configura-se a hipdtese do inciso Xli do art. 24, da Lei n.° 8.666/93 quando 
0 objeto do contrato a ser celebrado consistir na pesquisa, no ensino, ou no 
desenvoivimento institucional, nao bastando apenas que se trate de 
instituigao que se dedique as referidas atividades. 

E importante ressaltar, ainda, que a instituigao nao deve ser contratada, como 

alguns administradores pretendem, para desempenhar atividades fins da 

Administragao, sob pena de haver burla a exigencia constitucionai do concurso 

publico. 

2.6 Inexigibilidade de Licitagao 

No que tange a inexigibilidade de licitagao, o caso mais utilizado pela 

Administragao e, na verdade, o previsto no inciso I, do art. 25, in verbis: 

1 - para aquisigao de materiais, equipamentos, ou gdneros que s6 possam 
ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, 
vedada a preferencia por marca devendo a comprovagao de exclusividade 
ser feita atraves de atestado fornecido pelo 6rgao de registro do comercio 
do local em que se realizaria a licitagao ou a obra ou o servigo, pelo 
Sindicato, Federagao ou Confederagao Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes. 

E importante asseverar que, muitas vezes, a Administragao se utiliza 

erroneamente desta norma legal, posto que a contratagao direta para enquadrar-se 

neste dispositivo deve se referir a uma compra e nao a prestagao de servigos, e 

necessita ter a comprovagao da exclusividade atraves de uma declaragao emitida 

pelos orgaos competentes. 

Nessa linha, a proposito, ha orientagao do Tribunal de Contas da Uniao, 

citada pelo professor Renato Geraldo Mendes: "A prestagao de servigos nao se 

inclui no inciso I do art. 25, portanto contratagao de servigos com fundamento no 
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preceito e ilegal". 

Outrossim, e preciso ter cautela na analise da exclusividade do objeto que se 

busca adquirir, procurando verificar se o mesmo possui uma individualidade tal que 

se torna unico na especie, nao podendo ser substituido por outro equivalente. 

Finalmente, o administrador tambem emprega, com frequencia, o inciso II do art. 25, 

da Lei n.° 8.666/93, que dispoe sobre a "contratagao de servigos tecnicos 

enumerados no art. 13, desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou 

empresas de notoria especializagao, vedada a inexigibilidade para servigos de 

pubiicidade e divulgagao". 

E dentre os servigos tecnicos enumerados no art. 13, do Regramento 

Licitatorio, os casos mais rotineiros na Administragao Publica sao de treinamento e 

aperfeigoamento de pessoal, devendo, antes da contratagao de empresa para 

ministrar cursos, o administrador se certificar se existe a singularidade do servigo, se 

a empresa possui notoria especializagao, bem como se o prego proposto esta 

compativel com o praticado no mercado. 

Faz-se mister ressaltar que, para que a empresa tenha singularidade nos 

servigos que ira prestar, nao precisa ser unica no mercado, mas precisa ter 

particularidades, especialidades, que outras empresas nao possuam. 

Quanto a notoria especializagao, o § 1°, do supracitado artigo a conceitua, 

permitindo-nos deduzir que o trabalho da empresa deve se destacar na area 

profissional e ser o mais adequado a satisfagao do objeto que se busca contratar. 

Ademais disso, e oportuno salientar que existem hipoteses que nao se 

enquadram em nenhum dos incisos do mencionado art. 25, mas que estao inclufdas 

no caput deste artigo, face a comprovada inviabilidade de competigao. 

2.7 Valores Estimados para Licitagao 

Neste topico iremos estipular os valores limites da licitagao para obras e 

servigos de engenharia: 

I - convite: ate R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais); 

II - tomada de Pregos: ate R$ 1.500.000,00 (um milhao e quinhentos mil reais); 

III - concorrencia: acima R$ 1.500.000,00 (um milhao e quinhentos mil reais); 

Para compras e servigos nao referidos anteriormente: 

I - convite: ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
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II - tomada de precos: ate R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais); 

III - concorrencia: acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais); 

2.8 Edital 

O Edital e o instrumento atraves do qual a Administragao leva ao 

conhecimento publico a abertura da concorrencia, tomada de precos ou 

pregao, fixa as condigoes de sua realizacao e convoca os interessados 

a apresentarem suas propostas. 

O edital e a matriz da licitagao e do contrato, mas nao e 

exaustivo, porque as normas superiores e anteriores do orgao licitante 

o complementam, embora nao reproduzidos no seu texto. 

As indicagoes do edital e seus anexos (projetos, plantas, 

desenhos, especificagoes tecnicas, planilhas, etc..) consubstanciam a 

vontade da Administragao sobre a obra, servigo, compra, a alienagao, e 

orientam os interessados no preparo de suas propostas. Por isso 

mesmo, nao podem ser alteradas em pontos essenciais no curso do 

prazo estabelecido. 

As ciausulas do edital e que indicarao os requisitos para 

habilitagao dos licitantes, os documentos a serem apresentados, a 

forma e as bases das propostas, o criterio de julgamento, os fatores a 

serem considerados e as condigoes do futuro contrato. 

A Administragao nao pode levar em consideragao vantagens ou 

desvantagens nao previstas no edital, como nao poderao os licitantes 

suprir omissoes ou corrigir dados tecnicos ou economicos apos a 

entrega das propostas, salvo erro de contas ou equivocos evidentes e 

irrelevantes para o julgamento. 

Quanto a impugnagao do edital viciado ou defeituoso deve ser 

feita administrativamente, sempre antes da entrega da proposta, pois 

que, apos essa fase, sem protesto,entende-se que seu conteudo e suas 

exigencias foram aceitos por todos os licitantes. 

O impugnante para nao decair do seu direito perante a 

Administragao, demonstre interesse pelo certame. Para tanto, devera 

retirar o edital e seus anexos, ou oferecer documentos e proposta com 
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inobservancia dos itens que considerar ilegais. 

No que se refere ao conteudo e requisitos do edital, como e norma 

interna da licitagao, tern a semelhanca da lei, preambulo, texto e fecho. 

Preambulo: e a parte introdutoria do edital, destinada a 

apresentar a licitagao, identificar o orgao que a promove, e devera 

constar: 

• Nome da repartigao interessada. 

• Numero do Edital. 

• Finalidade da licitagao. 

• Numero do Processo. 

• Indicagao da legislagao que a rege. 

• Local, dia e hora para recebimento e abertura 

dos documentos e propostas. 

Texto: O texto e o corpo do edital e sua parte fundamental deve 

constar: 

• Condigoes para participar da licitagao 

• Objeto da licitagao 

• Prazo e Condigoes para assinatura do 
contrato 

• Garantia "caugao" 

• Pagamento e Condigoes de Reajuste de 
Prego. 

• Condigao para Recebimento do Objeto da 
licitagao 

• Criterio de Julgamento. 

• Recursos admissiveis. 

• Informagoes sobre a licitagao 

• Outras indicagoes. 

Fecho: O fecho e o encerramento do edital e deve constar: 



Disposicoes finais. 

Telefone, numeros de fax, e e-mail para 
esclarecimentos. 

Forma de divulgacao dos resultados do 
certame. 

Local e data. 

Assinatura da autoridade competente, 
responsavel pela licitagao 
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3 PREGAO ELETRONICO 

O pregao e uma nova modalidade de licitagao, criada pela Medida Provisoria 

2.026, de 04 de maio de 2000, ja reeditada 18 vezes e hoje remunerada para MP 

2.182, regulamentado pelo Decreto 3.555, de 08 de agosto de 2000, destinadas a 

aquisigao de bens e servigos comuns, no ambito da Administragao Federal, qualquer 

que seja o valor da contratagao. 

Trata-se de um procedimento mais celere e simplificado, colocado ao lado 

das modalidades enumeradas pela Lei 8.666/93, que conjuga propostas escritas e 

orais, invertendo as fases de classificagao das propostas e habilitagao dos licitantes, 

O pregao teve origem com a Lei 9.472/97, que disciplinou os servigos de 

telecomunicagao e criou a Agenda Nacional de Telecomunicagoes (ANATEL), 

estando previsto nos artigos 54, paragrafo unico, 55 e 56. 

A utilizagao do pregao no ambito da ANATEL mostrou-se bastante eficaz, 

propiciando maior rapidez nos processos licitatorios, diminuigao dos custos da 

licitagao e produzindo, significativa redugao do prego final da contratagao, com 

grandes beneficios economicos. 

A adogao do pregao para a Administragao Publica, alem de proporcionar os 

beneficios alcangados no ambito da ANATEL, podera colaborar para a 

desburocratizagao e agilidade do Estado. 

3.1 Conceituagao 

O conceito de pregao e dado pelo artigo 2.°, da MP n.° 2182-18, como sendo: 

A modalidade de licitacao para a aquisicao de bens e servigos comuns, 
promovida exclusivamente no ambito da Uniao, qualquer que seja o valor 
estimado da contratagao, em que a disputa pelo fornecimento e feita por 
meio de propostas e lances em sessao publica. (BRASIL, Medida Provisoria 
n.° 2.182-18/ 2001) 

Do conceito legal do pregao pode-se extrair as seguintes caracteristicas: 

destina-se para a aquisigao de bens e servigos comuns; aplicavel exclusivamente no 

ambito da Uniao; nao possui limite de valor para a contratagao; e preve a 

possibilidade de propostas e lances em sessao publica. 

Para compreender a primeira destas caracteristicas e necessario definir o que 
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sao bens e servicos comuns, uma vez que essa expressao, por si so, e generica e 
indeterminada. 

A Medida Provisoria que instituiu o pregao, em razao disso, ocupou-se no § 

1.°, do artigo 1.°, em definir a expressao bens e servigos comuns como sendo 

"aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificagoes usuais no mercando". 

Entretanto, a definigao legal e insuficiente e ate mesmo inocua, ja que o 

objeto de toda a licitagao deve ser objetivamente definido no edital, por exigencia do 

inciso I, do artigo 40, da Lei 8666/93, que e lei geral aplicavel a todas as especies de 

licitagao, inclusive para o pregao. 

Para Margal Justen Filho (2000, p. 677) o que de fato caracteriza um bem ou 

servigo como comum "e a padronizagao de sua configuragao, que e viabilizada pela 

ausencia de necessidade especial a ser atendida e pela experiencia e tradigao no 

mercando" e, ainda, que a indicagao do pregao nesses casos de bens facilmente 

localizados no mercando se justifica por nao haver necessidade de tramites tao 

minuciosos: 

O ponto nuclear relaciona-se com a ideia de que a licitacao para 
contratacao de objeto 'padronizado' nao necessita sujeitar-se a tramites tao 
minuciosos como os necessarios para fornecimentos de objetos singulares 
e especfficos. Ou seja, ha casos em que a Administracao necessita de bens 
que estao disponiveis no mercado, configurados em termos mais ou menos 
variaveis. Sao hip6teses em que e publico o dominio das tecnicas para 
producao do objeto e fornecimento a Administragao, de tal modo que nao 
existe dificuldade em localizar um universo de fornecedores em condigoes 
de satisfazer plenamente o interesse publico. 

Desta forma, o pregao e indicado para a aquisigao de todos aqueles bens e 

servigos que podem ser facilmente encontrados no mercado, e para os quais 

praticamente todos os fornecedores satisfazem as exigencias da administragao, 

como por exemplo: agua mineral, combustivel, material de limpeza, bem como, os 

servigos de digitagao, motorista etc. 

O Decreto n.° 3.555/00, para facilitar a aplicagao do pregao, enumera atraves 

de anexo, alterado pelo Decreto 3.784/01, os bens e servigos considerados comuns, 

proibindo, no art. 5.° do Regulamento, a utilizagao do pregao para contratagao de 

obras e servigos de engenharia. 

A segunda caracteristica do pregao a ser considerada e o seu ambito de 

aplicagao, limitado a esfera federal. 
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A redagao dos artigos. 1.° e 2.°, da Medida Provisoria 2.182, ao se referir 

simplesmente a Uniao quanta ao ambito de aplicagao, e nao, a Administragao 

Publica Federal que seria a expressao mais indicada, causou inicialmente alguma 

duvida a cerca da possibilidade de sua utilizagao por todos entes da Administragao 

direta e indireta de ambito Federal, ou, restritivamente, pelo Poder Executivo 

Federal. 

A falha, entretanto, foi sanada pelo Regulamento aprovado pelo Decreto 

3.555/00 que no paragrafo unico de seu artigo 1.°, confirmou sua aplicagao a todos 

os "orgaos da administragao direta, os fundos especiais, as autarquias, as 

fundagoes, as empresas publicas, as sociedades de economia mista e as entidades 

controladas direta e indiretamente pela Uniao". (BRASIL, Decreto 3.555/00, 2000, p. 

406) 

A restrigao imposta pela Medida Provisoria 2.182 exclui, a principio, 

possibilidade de Estados, Municipios e Distrito Federal utilizarem o procedimento do 

pregao para selegao e escolha de sues contratantes. 

Outra caracteristica relevante, e a de que para o pregao nao existe qualquer limite 

de valores, ao contrario do que ocorre no convite, tomada de prego e concorrencia, 

prestando-se a aquisigao e contratagao de bens e servigos comuns seja qual for o 

seu valor. 

Contudo, deve-se ressaltar o carater optativo do pregao, de maneira que 

mesmo estando presente as condigoes para aplicagao dessa modalidade de 

licitagao, o administrado por conveniencia e oportunidade pode se valer das 

modalidades previstas na Lei 8.666/93, sendo inclusive recomendavel a utilizagao da 

concorrencia para obras e servigos de alto vulto, por ser este um procedimento mais 

rigoroso cercado de maiores garantias ao interesse publico. 

Destaca-se, ainda, como caracteristica peculiar do pregao a conjugagao de 

propostas escritas e orais. 

Inicialmente, os licitantes oferecem propostas escritas em envelopes lacrados 

como normalmente ocorre nas demais modalidades de licitagao. Em um segundo 

momenta, o autor da melhor proposta e aqueles que tenham apresentado proposta 

superior em ate dez por cento (assegurando-se no minimo a participagao dos 

licitantes que apresentaram a tres melhores propostas, independentemente dos 

seus valores), passarao propriamente a fase do pregao, com lances orais. 

Nessa segunda etapa, que muito se assemelha ao leilao, os pre-classificados 
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oferecem abertamente propostas orais, sucessivamente do pior ao melhor 
classificado, podendo cada uma dentro de sua capacidade alterar a proposta inicial 
(escrita). 

A conjugagao de propostas escritas com lances orais e um mecanismo de 

grande eficacia na diminuigao do valor dos bens e servicos ofertados a 

Administragao, uma vez que os concorrentes "pre-classificados" tern a possibilidade 

de conhecer a melhor proposta e oferecer outra, ainda, mais vantajosa a 

Administragao. 

3.2 Procedimento 

O procedimento do pregao trouxe como principal inovagao a inversao das 

fases de classificagao e habilitagao, propiciando grande agilidade em ralagao aos 

procedimentos previstos na Lei 8,666/93. 

Nas outras modalidades de licitagao, antes de se avaliar as propostas 

apresentadas procede-se a habilitagao de todos os licitantes verificando se atendem 

as exigencia do edital quanta a regularidade juridica, qualificagao tecnica e 

economica financeira, mediante a analise de infindaveis documentos, o que gera, 

alem do desgaste temporal, varias impugnagoes que tumultuam o procedimento. 

No pregao somente se procede a habilitagao do licitante que apresentou a 

melhor proposta, passando ao subsequente na ordem de classificagao se este nao 

atender as exigencias habilitatorias. 

A Medida Provisoria 2.182/00 tambem inovou ao criar a figura do pregoeiro, 

servidor publico especialmente designado pela autoridade competente para presidir 

o procedimento do pregao, a quern cabe receber, examinar, classificar as propostas, 

decidir os recursos eventualmente interpostos, e, inclusive, adjudicar a proposta 

vencedora. 

0 pregoeiro funcionara no lugar da chamada comissao de licitagao e sera 

auxiliado por uma equipe de apoio tambem designada pela autoridade competente. 

O pregao ainda traz varias modificagoes tendentes a simplificagao e 

desburocratizagao do procedimento, como: a simplificagao das publicagoes do aviso 

de convocagao com redugao dos prazos; a proibigao de exigencia de garantia da 

proposta ou aquisigao do edital pelos licitantes; a interposigao de recursos somente 

ao final da sessao etc. 
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Destaca-se, por fim, a criagao do pregao eletronico (regulamentado pelo Decreto n 0 

3.697/00), cujo procedimento e realizado por meio da internet. 
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4 LEILAO E PRACA NA AREA TRABALHISTA 

O art. 646 do Codigo de Processo Civil versa sobre os objetos da execugao, 
quais seriam esses qualquer do devedor ate um limite, este limite seria a satisfacao 
da divida. 

Para que o devedor tenha satisfeito seu objetivo este pode contar com os 

modulos de alienacao, adjudicagao, ou usufruto de um bem ou empresa. 

O ato no qual ha a transferencia do bem penhorado ou alienado do devedor a 

um terceiro que no casso e chamado de arrematante e a arrematacao. este ato e 

totalmente coercitivo, pois o devedor e obrigado a entregar, passar o seu bem a um 

terceiro que deu o lance na praga ou no leilao. Assim se considera a arrematagao a 

venda coercitiva de um bem do devedor eu e efetuada pelo Estado atravez do leilao 

ou da praga. 

Ve-se na arrematagao um carater duplo, visao dupla, a visao do devedor e a 

visao do terceiro, para este primeiro consiste em uma desapropriagao de um bem 

seu e para o segundo consiste em uma aquisigao de uma propriedade, isto podemos 

notar no texto do artigo 647, I do Codigo de Processo Civil. 

O credor tern a possibilidade de oferecer lago ao bem no dia do leilao, neste 

caso o credor nao e obrigado a expor o valor do seu lago aos demais participantes, 

porem se o valor do seu lago exceder o valor do seu credito, ou seja, o montante 

total que o devedor tern de pagar ao credor, este devera em 3 (tres) dias, a contar 

do dia do leilao para depositar o restante, saldo do valor de seu credito, se este nao 

o fizer neste prazo estara desfeita a arrematagao e o bem ira novamente a hasta 

publica, e o credor devera arcar com todas as custas para a realizagao desta nova 

hasta publica. Vale ressaltar que o minimo que o credor pode oferecer em lago e o 

valor da avaliagao, nao sendo possivel que este arremate o bem por valor infimo a 

avaliagao realizada pelo oficial de justiga. 

4.1 Remigao 

A remigao e quando o devedor paga a divida posteriormente a penhora de 

algum bem de sua propriedade, mediante penhora forcada ou mediante indicagao 

propria do bem, com isso o devedor retira o gravame de penhora que recai sobre o 

bem de sua propriedade. 
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Juridicamente dizemos ser a remigao ser um remedio do devedor para poder 

resgatar os bens adjudicados ou arrematados mediante sub-rogagao em dinheiro. 

Os bens no caso da remigao ja estao praticamente transferidos ao arrematante ou 

ao credor pela adjudicagao. 

Nao podemos confundir remigao da execugao com remigao dos bens, pois ao 

passo em que a primeira solvida a divida o bem passa a ser do executado o 

segundo e o passo em que implica a transferencia coativa de bens a terceiro, como 

diz o artigo 787, caput do Codigo de Processo civil, ser a aquisigao virtual resolvida 

em face das pessoas legitimas a remir, ou seja, o bem passa aos familiares do 

devedor. 

Seguindo o entendimento do paragrafo acima pode tambem os familiares 

requerer a remigao, para poder o bem continuar na familia. Porem pergunta-se o 

que se deve considerar como familia? Devemos considerar como os familiares do 

devedor o conjuge, o descendente e o ascendente em linha reta. Existindo 

litisconsorcio passivo, qualquer dos familiares de qualquer dos devedores pode 

requerer a remigao da divida. E hoje em dia com tantas separagoes como fica o 

caso do conjuge separado? Se a separagao e somente de fato logicamente o 

interesse na remigao persiste podendo assim o conjuge requerer a remigao do bem, 

mesmo caso ocorre ao exconjuge separado de direito que ainda nao houve a 

separagao de bens, agora para aquele conjuge separado de direito ou divorciado 

que ja tenha a separagao de bens, este nao podera requerer a remigao por nao ter 

interesse algum mais no bem penhorado. 

E se o bem for de uma sociedade, pode o socio pedir remissao do bem? Ha 

duas correntes a que aceita a legitimidade e a que nao aceita cabendo ao juiz 

decidir sobre o caso, ha casos em que o STJ concedeu ao filho de um dos socios a 

remigao, e ha casos em que nao foi concedida a remigao nem mesmo ao proprio 

socio. 

Se os familiares do devedor resolver remir o bem arrematado ou adjudicado 

deveram fazer a remigao sobre o valor do lago no leilao ou da avaliagao em caso de 

adjudicagao, nao impedindo que o familiar oferega valor mais alto. 

E se houver mais de um familiar requerendo a remigao do bem arrematado ou 

adjudicado? A isso seguiremos dos seguintes passos: 

a) tern preferencia inicial aquele familiar que oferecer valor mais algo; 

b) em caso dos valores de remigao ser igual, o conjuge tern preferencia aos demais, 
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assim como os descendentes tern preferencia aos ascendentes; 

c) nao havendo conjuge e os valores forem os mesmo entre os descendentes e 

ascendentes tern preferencia aquele mais proximo do devedor. 

Ressalvando a possibilidade de ser constituida condigao de condomfnio de 

remidores. 

Se o devedor optar pela remigao, esta podera ser realizada a qualquer 

momento ate a assinatura do auto de arrematagao ou do auto de adjudicagao, 

optando pela remigao o devedor devera pagar o montante a qual foi sentenciado 

atualizado monetariamente ate a data do pagamento assim como juros, custas 

processuais e honorarias advocaticios, se houver. O que torna este instituto inviavel, 

pois muitas das vezes o devedor ate tern a intengao de pagar a divida porem os 

calculos sobre a atualizagao, juros, custas e honorarios acaba tornando a divida 

impagavel e assim acaba-se levando o bem do devedor a praga ou leilao, assim 

perde o devedor um bem, muitas vezes por valor muito menor do que o de mercado 

e insuficiente para satisfazer todo o valor da divida, fazendo com que o devedor 

tenha de penhorar novamente algum de seus bens ou disponibilizar uma quantia em 

dinheiro para realizar o pagamento do saldo da divida. Podemos notar nas palavras 

de Carlos Henrique que "vaticina o artigo 13 da Lei 5.584/70 que a remigao so sera 

deferida se o executado oferecer prego igual ao valor da condenagao, abrangendo, 

evidentemente, todas as verbas decorrentes da sucumbencia." 

Vale ressalvar que no processo trabalhista o devedor a qualquer momento 

podera entrar em acordo com o credor, pagando assim o valor acordado e 

extinguindo a divida. 

A remissao e meio de extingao da execugao, pois a mesma tinge a satisfagao 

total do exeqiiente. Esta por sua vez tern preferencia a adjudicagao, pois pela 

sistematica do processo, a agao sempre deve-se proceder a maneira menos 

gravosa para o devedor, e logicamente assim prefere tambem a remigao a 

arrematagao. 

Assim resumidamente podemos entender ser a remigao o ato no qual o 

devedor a qualquer momento no processo ate 24 (vinte e quatro) horas posteriores a 

data do leilao pague a divida, depositando o valor integral do credito, acrescidos de 

juros, corregao, custas e honorarios se houver ao devedor. 
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4.2 Adjudicagao 

Conceitos sao muitos sobre a adjudicagao como: 

A adjudicac§o na execucao e assinada de bem penhorado, ao exequente, 
ou ao credor hipotecario, ao credor concorrente, pelo juiz, que tern o poder 
de converter. 
Ato judicial que assegura a determinada as pessoas mencionadas na lei o 
direito de ficarem cm a propriedade dos bens, que deveriam ser levados a 
hasta publica, ou mesmo, foram arrematados por outrem, nos casos em que 
a realizacao da praca nao pode ser dispensada adjudicacao, a adjudicacao 
e uma figura assemelhada a dacao em pagamento, uma forma indireta de 
satisfacao do credito do exequente, que se opera pela transferencia da 
propria coisa apreendida ao credor, para a extincao de seu direito. 

A adjudicagao e o ato do credor requerer junto ao juiz que o bem arrematado 

em praga ou leilao seja transferido para o seu patrimonio, deduzindo o montante do 

seu credito, caso o credito seja insuficiente para complementar o valor total do bem, 

o credor devera restituir o devedor do saldo restante. 

A adjudicagao devera ser feita ate a assinatura do auto de arrematagao, 

posteriormente o credor nao podera mais adjudicar o bem. Nao se deve confundir 

auto de arrematagao com auto de leilao, o auto de arrematagao somente e feito 

apos o juiz concordar com o valor do lago, e o auto de arrematagao e feito apos o 

termino do leilao. 

A adjudicagao nao possui natureza contratual, e muito menos um negocio 

juridico, pois este ato pressupoe o poder de o credor converter o seu credito ha um 

bem penhorado do devedor. Naturalmente assim se distingue da arrematagao pois a 

adjudicagao tera apenas um momento que se encontra no ato do juiz aceitar a 

adjudicagao e ja confere o auto de adjudicagao, ao contrario da arrematagao onde o 

juiz deve considerar a arrematagao com o auto e depois emitir a sentenga cuja se 

denomina carta de arrematagao. 

Muito se discute sobre o pedido da adjudicagao, pois ha grande divergencia 

da lei sobre esse ponto, vejamos: 

1) O Codigo de Processo Civil em seu artigo 714, caput, diz ser possivel a 

adjudicagao somente se nao houver nenhum licitante na praga, assim podera o 

credor pedir adjudicagao sobre o valor da avaliagao do bem. 

2) A lei 6.830/80 nos concede outra visao permitinldo a adjudicagao antes do leilao 

pelo prego da avaliagao e apos findo o leilao pelo prego da avaliagao do bem se nao 
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houver licitante ou sobre o melhor lago ofertado no leilao. 

3) A CLT por outro lado em seu artigo 888, § 1, versa ser o momento para a 

adjudicacao apos efetuada a praga ou leilao, pelo prego do lago ou da avaliagao se 

nao houver licitante. 

Apesar da incidencia da lei 6.830/80 ser sobre o Codigo de Processo Civil, ha 

uma corrente que preza sua utilizagao no Processo do Trabalho, desde que nao 

interfira expressamente na CLT, servindo somente para preencher lacunas, cabendo 

assim o juiz a decidir sobre o caso. 

Assim a adjudicagao ocorrera sobre o valor do maior lago se houver 

arrematante na praga ou leilao, ou sobre o valor da avaliagao do bem, no caso de 

ser agao trabalhista, agora caso seja agao civil a adjudicagao podera ocorrer 

anteriormente ao edital de praga e leilao aceitando o bem para si pelo montante da 

avaliagao. 

Deve haver um prazo de 24 horas antes da efetivagao do auto de 

adjudicagao, prazo este dado ao devedor para poder remir a divida. 

A carta de adjudicagao deve conter as mesmas caracteristicas da carta de 

arrematagao, ou seja, descrigao total dos bens prova de quitagao de impostos, auto 

de adjudicagao e o titulo executivo. 

Caso haja mais de um credor interessado na adjudicagao, o juiz decidira qual 

remanescera com o bem, e havendo esta disputa a decisao da mesma deve constar 

na carta de arrematagao. 

Se o juiz considerar o lago vil, o arrematante podera adjudicar pelo valor do 

lago? Nao, pois assim feriria a logica do porque impedir o arrematante ao bem se 

considerara apto a adjudicagao. Nao poderia considerar assim o prego por vil, 

criando um motivo para o devedor entrar com embargos a adjudicagao. No caso de 

considerado lago vil pelo arrematante, a corrente majoritaria considera poder 

somente a adjudicagao ser realizada mediante valor da avaliagao. 

Se o devedor achar insatisfatorio a eventual adjudicagao este podera 

mediante apresentagao de embargos a adjudicagao, o prazo para apresentagao do 

mesmo sera de 5 (cinco) dias. 

4.3 Procedimento 

A liquidacao: Como todo procedimento da faze executoria de um processo, 
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deve-se comecar pela liquidagao onde o exequente ira apresentar os calculo 

demonstratives da divida por meio de planilhas, as quais serao analisadas e 

havendo divergencia de calculos o juiz abrira o prazo de 10 (dez) dias para que a 

executada tenha ciencia e se oponha aos calculos apresentados oferecendo a 

chamada contestacao de calculos. 

Homoloqacao dos calculos: apos cada parte ter apresentado os seus 

respectivos calculos e as mesmas chegarem a uma conclusao ou caso esta nao se 

confirme verifica-se a atuagao pericial contabil de profissional que sera indicado pelo 

juizo, e este devera apresentar os calculos corretos, e deste partira a sentenga 

proferida pelo juiz que homologara a quantidade certa da divida. Desta sentenga nao 

cabe nenhum tipo de recurso. 

Citacao: apos a sentenga sera expedido mandado de citagao para a 

executada para que esta pague a divida ou nomeie bens a penhora. Nesta faze deve 

ser advertida a executada sobre o caso da penhora forcada se esta nao cumprir com 

o seu dever de pagamento da divida. Para a quitagao em dinheiro o devedor deve se 

prosseguir a secretaria da vara onde se encontra o processo e retirar guia judicial 

para pagamento do mesmo junto ao banco, caso o devedor nao pague a divida no 

prazo de 48 horas ele deve nomear algum bem seu a penhora, nesse caso o 

devedor devera entrar com o pedido juntamente com a titularidade do bem 

apresentado e os orgamentos e avaliagao do mesmo, assim o devedor evita que 

seja penhorado forgadamente algum bem de sua propriedade. 

Logo apos essa nomeagao de bens ou pagamento da divida o credor devera 

ser intimado sobre o ato realizado pelo devedor e assim se o pagamento for a 

dinheiro este procedera a secretaria da vara onde se encontra o processo para 

retirar guia judicial para entrega do valor pago pelo devedor, agora se o devedor nao 

pagou em dinheiro e nomeou bens a penhora devera o credor aceitar ou nao o bem 

assim como a avaliagao indicada pelo devedor, caso nao aceite, o credor deve 

apresentar um motivo plausivel para a rejeigao e este sera julgado pelo juiz 

competente, caso seja considerado verdadeira as alegagoes do devedor o juiz 

podera nomear a penhora outros bens do devedor, e apartir daqui o devedor nao 

podera rejeitar a penhora a ser realizada assim como nao pode nomear novos bens 

a penhora nem mesmo apresentar avaliagao sobre os mesmos. 

A partir daqui ja se ve o bem penhorado, assegurando assim o valor devido 

ao credor. 
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Penhora forcada: caso o executado nao tiver indicado o bem a ser penhorado, 

ou se o exequente nao tiver concordado com o bem ou a avaliagao e o juiz 

concordar com o exequente, o juiz decidira pela penhora forcada, assim o juiz 

manda o oficial de justiga mediante mandado de penhora e avaliagao prosseguir 

novamente ate a sede, ou seja, o enderego do devedor e la prosseguir a penhora 

forgadamente de quantos bens forem necessario ate que se satisfaga a divida, os 

bens a serem penhorados sao de inteira decisao do oficial de justiga assim como a 

sua avaliagao, a nao ser que no mandado tenha sido especificado algum bem em 

particular. 

Auto de penhora: este auto e a peca que formaliza a penhora podem-se 

proceder naturalmente que e no caso onde o devedor indica um bem a penhora e o 

credor aceitam o bem e sua avaliagao assim como no caso do mesmo nao se 

pronunciar quanto ao contrario, o juiz manda lavrar o auto de penhora e nomeia 

depositario fiel para o bem, este depositario nao necessariamente e o devedor 

proprio embora na grande maioria dos casos seja; procede-se o auto forgadamente, 

onde o credor nao aceita o bem indicado e o juiz concorda com suas proposigoes, 

nomeando o oficial que procedera a penhora forcada do bem, lavrando-se assim o 

auto de penhora e avaliagao de um bem do devedor, juntamente com esse ultimo 

auto o oficial mesmo ja nomeia um fiel depositario e procede a intimagao da 

penhora. 

Contra esse auto o devedor so tern uma saida que seria os embargos a 

execugao, estes devem ser apresentados em 5 (cinco) dias contados da data de 

intimagao ( nao da juntada) da penhora, nao sendo estes rejeitados liminarmente 

abre-se prazo de 5 (cinco) dias para a resposta do exequente. Caso o magistrado 

veja necessidade pode marcar audiencia de provas para deferir prova tecnica ou 

documental. 

Julgados os embargos e as partes intimadas da sentenga pode qualquer das 

partes requerer agravo de petigao que devem ser opostos em 8 (oito) dias para o 

Tribunal Regional do Trabalho. O agravo de petigao deve sempre ser acompanhado 

de preparo com excegao ao caso de ser interposto a embargos de terceiro. A parte 

contraria e intimada para que no prazo de 8 (oito) dias apresente contraminuta do 

recurso. 

Julgado o agravo ainda cabe recurso de revista sobre a decisao proferida, 

porem este recurso so cabera se na sentenga houver afronta a Constituigao Federal. 
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Acolhido recurso cabe contra razoes pela outra parte. Da decisao as partes 
devem ser intimadas. 

Agora se os embargos nao tenham sido oferecidos, devido a qualquer meio 

como decurso de prazo para interposicao ou nao ter sido os embargos recebidos, 

assim como se o credor nao tiver interesse na proposicao dos embargos, ira apos o 

auto de penhora determinar a elaboracao do edital para a praga e leilao. 

O oficial de justiga na area do trabalho devera fazer a penhora e avaliagao de 

um bem descrito em mandato ou avulso se o pedido for sobre quaisquer bens que 

se encontrarem no local, assim este se diferencia dos oficiais das outras esferas 

pois na justiga do trabalho nao e necessario esperar para que prescreva o prazo de 

proposigao de embargos a penhora ou que este seja julgado, enquanto nas outras 

esferas a avaliagao somente e feira apos os embargos. Isso torna a justiga do 

trabalho mais rapida. 

Apos avaliagao e feita a o edital de praga e leilao, que devera constar de dia, 

hora, local, bens e gravames do mesmo, assim como comissao do leiloeiro se 

houver. 

Se o bem for arrematado em praga ou for adjudicado, este nao ira a leilao, 

caso nao seja arrematado em praga nem adjudicado, o bem prosseguira para o 

leilao no dia e hora constados no edital, aqui se ve a fungao do leiloeiro oficial e este 

deve receber comissao sobre o valor do lago. 

Arrematado o bem sera expedido o auto de leilao pelo leiloeiro oficial que 

constara de lago inicial e final, se houve disputa, assim como o nome do 

arrematante, este auto devera ser adicionado ao processo para informagao do juiz, 

assim como as guias de pagamento de custas expedidas sobre o valor do lago e 

comissao cuja seram pagas pelo arrematante. 

O arrematante devera pagar a comissao do leiloeiro no mesmo dia do leilao, 

assim como o valor do lago integral ou 20% (por cento), que e chamado de sinal, em 

caso de parcelamento sera emitida uma via extra para pagamento do saldo, este 

saldo devera ser pago no proximo dia util seguinte ao leilio. Ha, entretanto uma 

ressalva sobre o pagamento no dia do leilao, que seria o caso de o leilao terminar 

em horario posterior ao fechamento da agenda bancaria impedindo assim o 

pagamento do mesmo no dia, neste caso o arrematante deve informar a secretaria 

da vara do trabalho que se encontre o processo de excussao do bem arrematado e 

esta ira emitir uma nova guia para recolhimento do valor do lago no proximo dia util. 
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Se o arrematante ou seu fiador nao pagar o valor do lago este perdera o sinal assim 

como o seu beneficio sobre o bem, e este retornara a hasta publica. O arrematante 

que nao pagar devera arcar com a custa de nova hasta publica. 

O credor como ja dito anteriormente nesta fase poder3 arrematar o bem, se o 

fizer deve ser em valor igual ou superior ao valor da avaliagao, e se nao pagar 

ocorre no mesmo caso do arrematante perdendo sinal, e sendo obrigado a pagar 

custas de nova hasta publica assim como multa de 20% (por cento) sobre o valor do 

lago. 

Caso nao haja licitante tanto na praga ou no leilao este volta ao juiz que 

determinara o prosseguimento da agao, podendo nomear penhora - on-line ou 

perguntar se o credor deseja adjudicar o bem. 

Apos juntada destes documentos a secretaria devera emitir o processo ao 

juiz, onde este devera julgar se o prego do lago e vil ou nao. Muito se discute sobre o 

que seria o lago vil, pois a CLT e omissa quando ao valor minimo do lago cabendo 

assim aos juizes a interpretagao propria. 

Decidindo o juiz pelo lago nao ser vil sera emitido o auto de arrematagao que 

devera se ser assinado pelo juiz, pelo arrematante, pelo secretario e pelo leiloeiro ou 

pelo oficial encarregado da praga. Apos assinatura deste auto o devedor tern um 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas para remir a divida, assim como o credor tern o 

mesmo prazo para se decidir sobre a adjudicagao. Aqui tambem se ve o prazo para 

o arrematante opor sobre algum onus real quanto ao bem que nao tenha sido 

deliberado no edital o que tornaria a arrematagao nula, no ato de assinatura do auto 

pelo arrematante se ve a oportunidade deste opor petigao ao juiz requerendo que 

seja destituido o fiel depositario atual do bem e seja o arrematante nomeado novo 

fiel depositario do bem liminarmente visando a garantia futura da carta de 

arrematagao, com isso o arrematante impede de o bem ser avariado ou qualquer 

outra agao que venha a depreciar o bem adquirido, impedindo com isso futures 

problemas que possam vir a ser causados pelo atual fiel depositario. 

Assinado o auto de arrematagao, esta considerar-se perfeita e apos o prazo 

dos embargos a arrematagao, ou seja, este rejeitado ou indeferido sera extraida a 

carta de arrematagao que concede ao arrematante o direito sobre o bem, podendo 

neste momento o arrematante passar o bem para seu nome. Nesta carta devera 

confer a descrigao total do bem adquirido pelo arrematante, assim como a quitagao 

de todos os debitos quanto a impostos que o bem tenha acumulado.o auto de 
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arrematagao, e o titulo executivo. Agora quanto aos impostos e custas referente a 

extracao da carta de arrematagao e os custos de transferencia do bem para o 

arrematante sao a cargo do proprio arrematante. 

Nao concordando com o valor da arrematagao pode-se impetrar embargos a 

arrematagao por qualquer uma das partes, estes serao julgados favoraveis ou nao 

favoraveis, sendo favoravel continua o andamento e o arrematante toma o bem para 

si, se for julgado nao favoravel o bem volta a praga e leilao ou e apresentado ao 

credor para adjudicagao e o arrematante restitui o valor do lago corrigido pelos 

indices da poupanga. 

O arrematante com a carta de arrematagao em maos prosseguira juntamente 

com um oficial de justiga que procedera a transferencia do bem do devedor para o 

arrematante, neste ato se ve a possibilidade de o bem nao se encontrar como 

descrito na carta de arrematagao, como por exemplo, avariado, faltando pecas ou 

ate mesmo nao encontrado no caso de imoveis esteja diferente de descrigao ou 

faltando construgao que consta na carta, e assim por diante, perante este caso o 

arrematante pode aceitar do jeito que estiver ou rejeitar o bem alegando que a 

mesmo nao esta conforme citado na carta de arrematagao, se o arrematante aceitar 

o bem este nao tern nada a alegar quanto a qualquer defeito ou prejuizo que tiver 

futuramente com o bem, caso o arrematante recusar o bem, o oficial de justiga 

lavrara certidao constando das havarias, problemas e qualquer outro que tiver 

erroneamente ao descrito na carta de arrematagao, sendo esta certidao devolvida ao 

juiz que procedera a medida plausfvel, qual seria a intimagao ao fiel depositario do 

bem que apresente o bem no estado descrito na carta de arrematagao para que seja 

transferido ao arrematante ou pague o valor da avaliagao do bem ao arrematante, 

caso o fiel depositario nao realize nenhuma das opgoes no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sera expedido mandato de prisao para este, o qual devera ser 

recolhido e somente solto caso venha a pagar o valor da avaliagao para o 

arrematante ou apresentar o bem no estado descrito. 

Se o credor preferir pela adjudicagao, e o juiz concordar, lavrar-se a o auto de 

adjudicagao, assim o credor integrara o bem ao seu patrimonio usando de seu 

credito na agao. Assim: 

I - Se o valor do bem for suficiente para suprir o credito, extingue-se a 
divida, extinguindo-se assim a agao e a relacao processual entre as partes. 
II - Se o valor do bem for superior ao credito, o credor devera restituir ao 
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devedor o valor excedente, valor este chamado de "troco", com isso 
extingue-se a acao, e a relacao entre as partes. 
Ill - Se o valor do bem for inferior ao valor do credito, pode o credor reiniciar 
o processo de execucao desde a faze de citacSo e assim prosseguir ate a 
suficiencia total de seu credito, isso e feito quantas vezes for necessario. 

Nao concordando com a adjudicacao o devedor pode impetrar embargos a 

adjudicagao, devendo impetrar no prazo de 5 (cinco) dias. 

4.4 Excecoes ao procedimento 

Pode haver o caso de o bem penhorado ser de um terceiro fora da relacao 

processual, nesse caso o terceiro devera apresentar embargos de terceiro no prazo 

de 5 (cinco) dias, comprovando em documentos a ilegitimidade da parte devedora, 

assim como a titularidade do bem penhorado e qualquer outro comprovante de que 

o bem e o terceiro nao tern nada a ver com a relacao credor x devedor. Os 

embargos de terceiros podem ser contestados pelo exequente, se este for o caso, o 

processo seguira a mesma sequencia ja exposta nos embargos a execugao. 

No caso de falencia da executada, o processo de execugao ficara parado na 

faze de citagao, esta citagao devera ser feita ao sindico da massa falida, e este 

acrescentara o credito a lista de pagamentos, apos isso deve o credor aguardar o 

processo falimentar ate que o seu credito seja satisfeito. 

Se do devedor nao tiver bens, pode o credor iniciar execugao forcada sobre 

os bens dos socios do devedor em uma empresa ou de seu conjuge se este for 

casado. 
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5 MODALIDADE DE RECURSOS 

Nesta parte nao estudaremos todos os recursos cabiveis na parte executoria 
e sim somente aquele apos a feitura do edital de licitacao. 

5.1 Embargos de Terceiro 

Esta e a formalidade de recurso que aquele terceiro que se viu prejudicado 

em uma licitacao pode impetrar para assegurar o seu direito. Assim se um terceiro, 

alheio a lide obviamente, vier a ter os seus bens penhorados pode apresentar 

embargos de terceiro, prazo de 5 (cinco) dias apos a arrematagao, adjudicagao ou 

da remigao, observando que se for assinada a carta de arrematagao este terceiro 

nao podera mais tentar os embargos. 

Assim em termos tecnicos excluidos os casos do artigo 592 do Codigo De 

Processo Civil, somente pode ser bem penhorados os do patrimonio do devedor 

como se pode notar no artigo 591 do Codigo de Processo Civil. Portanto os 

embargos de terceiro visam a protegao da propriedade e posse fundado-se tanto no 

direito real como no direito pessoal, dando assim lugar apenas a uma cognigao 

sumaria sobre a legitimidade ou nao da apreensao judicial. 

Liebman disse: "A lide nos embargos se refere apenas a exclusao ou inclusao 

da coisa na execugao e nao aos direitos que caibam ao terceiro sobre a coisa, 

mesmo quando deles se tenha discutido." 

Para que o juiz considere verdadeira a alegagao do terceiro este em sua 

petigao de embargos devera juntar qualquer meio de comprovagao que o bem e 

realmente seu, o que demonstrara sua ilegitimidade passiva no processo. 

Podemos equiparar ao terceiro aquele que pelo titulo de sua aquisigao ou pela 

qualidade em quern os possui, nao podem ser atingidos pela apreensao judicial 

(artigo 1.046 CPC § 2°) 

O conjuge tambem se considera como terceiro quando estiver defendendo 

aquele bem que seja proprios, dotais, reservados ou que estejam sobre sua 

nomeagao. O conjuge e considerado sempre terceiro nos casos observados acima e 

sempre tern direito de agao intimado ou nao da penhora. O conjuge pode ser tratado 

de litisconsorte em bem penhorado que esteja em sua reserva e assim nao teria 

direito a interposigao de embargos, nesse caso o credor em inicial deve demonstra 
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que o conjuge executado efetuou a divida sobre um bem de familia, neste caso a 

questao da responsabilidade da meagao ou dos bens reservados ja, de inicio, 

integra o objeto da lide, de maneira que nao podera ser subtraido ao alcance do 

julgamento da causa principal. 

Credor com uma garantia real sobre o bem penhorado pode valer-se dos 

embargos de terceiro para impedir a penhora e assim o leilao do mesmo. Assim 

como o Promissario Comprador que tenha o contrato firmado em registro publica 

com data anterior a penhora, tera direito de opor embargos a terceiro. 

Os embargos de terceiro deveram ser julgados pelo juiz que ordenou a 

penhora do bem, assim se feito via precatoria o juiz deve ser o deprecado. 

O devedor pode se opor aos embargos de terceiro em ate 5 (cinco) dias da 

ciencia da propositura dos embargos, observando que seja antes da assinatura da 

carta de arrematagao, adjudicagao ou seja a qualquer tempo desde a apreensao 

judicial ate cinco dias depois da arrematagao,adjudicagao ou remigao e antes da 

assinatura das respectivas cartas. 

Os embargos de terceiro suspendem o curso da agao principal, apos recebido 

os embargos pelo juiz a parte exequente tera vista dos autos para manifestar sobre 

o mesmo, manifestagao sempre facultativa. 

Da sentenga dos embargos pode a parte que saiu ofendida tentar agravo de 

petigao no processo trabalhista ou apelagao no processo civil. 

5.2 Embargos a Arrematagao e Embargos a Adjudicagao 

Com previsao no artigo 746 do CPC c/c 769 da CLT caso sera na area 

trabalhista, se o devedor, apos assinatura do auto de arrematagao, estiver 

insatisfeito com o valor da arrematagao pode impetrar embargos sobre a 

arrematagao em 5 (cinco) dias conforme redagao do artigo 1.048 do CPC, o prazo 

comega a contar da data de assinatura do auto de arrematagao ou adjudicagao. 

Ha duas correntes que versam sobre a probabilidade de oposigao dos 

embargos a arrematagao ou a adjudicagao na area trabalhista, os que aceitam e os 

que declinam sobre a proposigao da mesma, este segundo baseiam-se no fato de a 

CLT ser omissa quanto a propositura da mesma, pois no seu artigo 884 a CLT versa 

quais sao as hipoteses que se enquadram embargos e nelas nao e mencionado a 

arrematagao nem adjudicagao, e agrava dizendo nao ser possivel ao executado 
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impugnar a sentenga de liquidacao a nao ser nos embargos a penhora excluindo 

assim a utilizagao dos embargos com base no CPC para o caso de arrematagao ou 

adjudicagao na area trabalhista assim esta corrente prega ser o agravo de petigao a 

pega certa para se opor contra a arrematagao ou adjudicagao, e a primeira parte 

basea-se que na falta de normas para regulamentagao deve-se usar algum outra 

que se encaixe no lugar, aplicando assim ao CPC. 

Cabe somente ao devedor a oposigao dos embargos a arrematagao ou 

adjudicagao, como podemos perceber no artigo 746 CPC. 

0 arrematante no caso dos embargos ira atuarem como litisconsorte 

necessario, pois o direito por ele alegado sera objeto de pronunciamento judicial. 

Os embargos devem estar com fundamento sobre a nulidade da execugao 

como e o caso de ser o prego vil, pagamento, novagao, transagao ou prescrigao, e 

seja superveniente a penhora Se os embargos nao versarem sobre nenhum desses 

casos deve o juiz declarar inepta e rejeita-la, como se ve no artigo 746 do CPC. 

Os embargos sobre a arrematagao ou adjudicagao, devem versar somente 

sobre fatos ocorridos apos a agao de execugao, assim como a penhora do bem, 

sendo inepta a discussao de fatos ocorridos anteriormente a penhora ou a 

execugao. 

Os embargos a arrematagao ou adjudicagao suspenderam o curso processual 

da agao de execugao. E da sentenga que julga os embargos cabe agravo de 

petigao. 
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C O N S I D E R A C O E S F I N A I S 

Abordou-se, ao longo do trabalho de conclusao de curso de especializagao 

sobre o tema, diga-se de passagem, extremamente intrigante, devido a enorme 

abrangencia. A respeito da atividade da Administragao Publica, bem como a grande 

variedade de fundamentos teoricos a serem criados no combate da atuacao ilimitada 

ou ate mesmo inconstitucional do poder estatal. 

A modalidade de licitagao Pregao eletronico foi abordado aqui, pois 

entendemos que em um futuro nao muito distante sera o meio mais viavel e justo de 

executar licitagoes, ademais do conceito legal do pregao pode-se extrair as 

seguintes caracteristicas: destina-se para a aquisigao de bens e servigos comuns; 

aplicavel exclusivamente no ambito da Uniao; nao possui limite de valor para a 

contratagao; e preve a possibilidade de propostas e lances em sessao publica. 

O leilao, modalidade prevista pela lei 8.666/93, que regulamenta o artigo 37, 

inciso XXI, da Constituigao Federal, institui normas para licitagao e contratos da 

Administragao Publica alem de outras providencias, ou tambem denominada de 

Estatuto Federal Licitatorio, e de suma importancia dentro da esfera do Direito 

Administrativo privado como tambem da Administragao Publica, tern por finalidade a 

venda de bens moveis inserviveis, de produtos apreendidos, de bens dados em 

penhor e de bens imoveis adquiridos judicialmente. 

Ja o pregao, tern diversas caracteristicas coincidentes com o leilao, porem 

destina-se a aquisigao de bens e servigos comuns e somente pode ser utilizada pela 

Uniao assim nao pode se confundir leilao com pregao na area privada. 

Por grande que seja a simpatia despertada pelo pregao, tanto por seu 

proposito de agilizar a licitagao, desburocratizando-a ao maximo, quanto pela 

possibilidade de proporcionar para a Administragao Publica negocios 

economicamente muito mais vantajosos do que com as modalidades tradicionais, o 

fato e que nao se pode deixar de reconhecer que, tal como regulado, e obviamente 

inconstitucional tanto pelo fato de ter sido regulado por Medida Provisoria e 

depender de normalizagao auxiliar o que nao demonstra sua urgencia, quanto pelo 

fato de ser uma modalidade de licitagao criada apos a vigencia da Lei 8.666 o que e 

por este mesmo expressamente proibido e pelo fato de se limitar exclusivamente a 

Uniao. O intuito da colocagao do pregao como visao do nosso estudo foi a de 

demonstrar suas qualificagoes e facilidades e deixar a pergunta por que nao pode 
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ser este utilizado na area privada? 

Vimos tambem a diferenca do leilao na area civel e na area trabalhista, e com 

isso verificamos que apesar de ser um mesmo instituto a area trabalhista se ve mais 

confortavel para aquele licitante particular ffsico nao juridico que queira se beneficiar 

dos objetos, criando assim um meio de negocio onde pessoas geralmente 

comerciantes se aproveitam da facilidade e falta de regulamentacao na area 

trabalhista para criar uma mafia de lances, lagando uma quantidade inferior a 

avaliagao para posteriormente venda por um prego muito acima do que ele 

arrematou o lance. Porem temos de notar tambem que na area trabalhista tudo e 

menos complicado tornando o processo mais rapido e mais benefico ao credor e 

justo ao devedor pois a qualquer hora o devedor pode retirar o bem penhorado e 

pagar a divida ou realizar acordo com o credor, tornado a area trabalhista um meio 

mais eficaz de se fazer justiga! 

Com base no trabalho que concluimos entao, com referenda a Licitagao, 

verificamos que o seu objeto principal que e o de contratar bens, produtos ou 

servigos com maior viabilidade de pregos e qualidade, de uma certa forma, nao 

corresponde com muita presteza aos aspectos desejados de uma Administragao. 

Apesar de existirem diversos processos para se destingir qual a maior e 

melhor proposta a viabilizar uma aquisigao de um servigo ou compra, algumas vezes 

nao optam pela proposta de maior vantagem, pois as vezes quando se tern o melhor 

prego nao se tern o melhor rendimento ou qualidade, ou vice-versa. 

Ainda neste enfoque existem diversas empresas licitadas que nao 

demonstram verdadeiramente o seu custo, como exemplo, uma empresa que tern 

obviamente, um melhor prego para aquisigao de um servigo no ambito ambiental, 

porem nao possui controles adequados de poluigao, essa por sua vez vence o 

processo licitatorio, enquanto que a outra, nao tendo o melhor prego, porem 

existindo sim o controle antipoluigao, nao vence, sendo que esta que nao possui o 

controle ira no final das contas gerar um custo bem maior ao orgao que a licitou, 

devido diversos males que ira causar por nao possuir controle antipoluigao. 

Embora ocorram estas divergencias, nao seria correto dizer que o processo 

nao deveria existir, pois e de grande validade quando uma Administragao atinge 

seus objetivos, adquirindo um produto ou servigo com melhor qualidade e menor 

prego, porem para que isto ocorra e necessario que haja tempo habil, tornando 

assim o processo com maior viabilidade de analise. 
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Apesar de nao ser o foco dos trabalhos nao devemos excluir as seguintes 
observagoes quanto a Licitagao com visao publica. 

E importante reforcar o entendimento de que o procedimento licitatorio, 

consubstanciado nos principios constitucionais que norteiam os atos a serem 

praticados pela Administragao, e exigencia formal a ser observada na contratagao 

pelo Poder Publico. 

Ha de se observar, contudo, que, nao so a licitagao, mas tambem a 

contratagao direta atraves de processos de dispensa ou de inexigibilidade, deve 

sempre buscar atender o interesse publico, dentro do menor espago de tempo e no 

melhor prego possivel, objetivando, assim, a preservagao do patrimonio publico. 
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